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EPIGRAFE

Estrelas sao compostas por particulas, atomos e campos: sistemas vivos por
celulas, que sao subsistemas contendo suas composigbes, o que inclui o gene.
Teorias sao compostas por conceitos e sistemas de conceitos, como problemas, leis,
dados, evidencias e testes. (VIEIRA, 2000, p. 17).



ABSTRACT

OLIVEIRA, F. C. M. Barafonda, a dramaturgy contaminated by the city. 2013. 105 p.
Dissertagao (Mestrado) - Escola de Comunicagbes e Artes, Universidade de Sao
Paulo, Sao Paulo, 2013.

Establishing an evolving line between the theatre creations of

Companhia Sao Jorge de Variedades and focusing on their most recent

(project/play), Barafonda, this present research involved an immersion on the

trajectory of the group and discusses how the dramaturgy creation happens in

relation to the street environment. As a hypothesis, the environment of the

performance acts like a dramaturgical device. All the performances of this play

happen in the streets of the Barra Funda neighborhood of Sao Paulo. We

consider then, the existence of a dramaturgical system that includes the

interference of the city in the actor"s composition. The objective of this

research is to show the dramaturgy of the play as a system in which the

environment of the performance, the neighborhood Barra Funda, contaminates

the presentation with spontaneous information. In this context, if's also shown

through the Teoria Corpomldia (Greiner e Katz, 2005), a view focused on the

actor in scene. Therefore proposed is a transit between art and science,

having research partners from the contemporary theatre like Silvia Fernandes

(2012), Andre Carreira (2005), threaded in a systemic vision (Vieira, 2000). In

conclusion, Companhia Sao Jorge de Variedades conquered a bold position in

the overall of their work, experimenting with a whole series of different contexts

that preceded the project Barafonda.

KEY-WORDS: Barafonda, Dramaturgy, Systems, Corpomidia and Companhia
Sao Jorge de Variedades.
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INTRODUQAO

A rua como ambiente dramaturgic©

A universidade e urn espago onde se busca conhecimento e se fomenta a

produgao e construgao de pensamento critico. O conjunto de informagdes que o
corpo conhece, entra em questao absorvendo outras complementares e novas.
Deste modo, essa dissertagao foi construida na medida em que era realizado o
curso de mestrado. Paralelamente ao sistema academico, tornou-se determinante a
necessidade de criar outras tradugdes que pudessem averiguar, na pratica, muitas
das ideias e hipdteses discutidas em salas de aula. As questoes que deram origem a

investigagao que esta discutida aqui, passou por este processo, e nao diferente, teve
suas bases de entendimento abaladas, sendo questionada e consequentemente

fortalecida.

Os primeiros contatos com linhas de pesquisa nas quais se discute o corpo e

a dramaturgia, funcionaram como adubo em terra fertil. No momento da cena, o

espago de encenagao, o corpo do ator e a obrigagao em seguir um roteiro fixo para

contar uma historia, deixavam inquietagdes. A visao dicotomica entre teoria e pratica

tao questionada, e que se percebe arraigada em alguns estudos, aqui comegou a

entrar em xeque. Deste modo, uma natureza “praticoteorica” foi se delineando no

fazer desta pesquisa. Reconhecer os campos de atravessamentos nesta discussao

foi um primeiro desafio. Nao ao acaso elegeu-se um mergulho no processo

investigative de Barafonda, recente montagem teatral da Companhia Sao Jorge de

Variedades, que se desenvolve pelas ruas da Barra Funda. Neste transito,

reconheceu-se o desejo de produzir um estudo em que questoes sobre o ambiente

que se formava nas ruas durante a encenagao eram exploradas. Outras questoes

ligadas a academia se cruzavam no processo quando provocadas pelas agoes

criativas do referido espetaculo. Aos poucos, percebemos o quanto era dificil coIocar 



no papel lugares visitados pelo corpo, traduzindo-os em palavras corretas desta
fricgao, isto e, um fazer teatral e seu cruzamento com um pensamento academico e
cientifico.

Com o passar do tempo elegeu-se o entendimento que o corpo esta sempre
se transformando na relagao com suas experiencias, trocando informagoes o tempo
todo com o meio. Voltando o olhar para a cena artlstica, aqui especificamente a cena
teatral, o artista no momento do espetaculo, continua estabelecendo trocas de
informagoes com o ambiente em fluxo continuo onde e desenvolvida a encenagao.

Numa montagem contemporanea, por exemplo, onde as linguagens artisticas
utilizadas na cena podem ser muitas e misturadas e os espagos de atuagao ja nao

se restringem a salas fechadas, essa troca de informagoes entre o corpo e o
ambiente se da de uma maneira diferente, pois ao ir para as ruas potencializam-se
essas trocas, uma vez que o ambiente urbano invade e interfere na organizagao
cenica no tempo presente. Sendo assim, muitas questdes foram surgindo quando se

refletia sobre a encenagao que se produz quando se elege a rua como ambiente
dramaturgic©, entre elas: a dramaturgia de encenagdes contemporaneas e feita com
aberturas para informagoes presentes no ambiente? Como se constroi essa

dramaturgia incluindo as informagoes que ocorrem no momento da apresentagao
como parte da historia? Como sao esses corpos em cena? O que se entende por

ambiente de encenagao?

O caminho para analisaremos esses questionamentos e estabelecendo-se
um pensamento a partir do desenvolvimento da dramaturgia de Barafonda. Esse

espetaculo foi encenado nas ruas do centro da cidade de Sao Paulo, num dia util de
trabalho no meio do cotidiano do lugar, onde a quantidade de acontecimentos

simultaneos dialogando com o espetaculo e consideravel. A proposta aqui
desenvolvida parte de um olhar para o corpo do ator nas ruas numa conexao com o

espago da cidade.

A partir de uma experiencia pessoal, o processo de criagao do espetaculo
Barafonda, a ponte entre a pratica e teoria, acabou sendo o vetor determinante
nessa pesquisa, que procurou ressaltar o processo de contaminagao entre dois
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sistemas complementares, a saber: o universe do mundo da ciencia introduzido pela
universidade e o universe artistico da linguagem teatral. Entender come funciona a
troca de informagbes entre corpos no memento da encenagao, era uma das
questdes quando se refletia sobre o teatro que se faz nos dias de hoje. Como urn
livro de registro e de reflexdes do fazer arte, Barafonda, uma dramaturgia

contaminada pela cidade surge como possibilidade de expressar em palavras
algumas das questdes vivenciadas pelo corpo e implicagdes.

Identificando-se uma tendencia entre as companhias de teatro paulistanas,
como o Teatro da Vertigem, Grupo XIX de Teatro, entre outras, percebeu-se que o

interesse estetico pela exploragao de espagos alternatives de encenagao e pela
mistura de linguagens vem crescendo. Como hipotese, ha evidencias de que o

ambiente de encenagao funcione como urn dispositive dramaturgico.

Um dos objetivos dessa pesquisa foi apresentar a dramaturgia do espetaculo
Barafonda como urn sistema em que o ambiente de encenagao, o bairro Barra
Funda, e urn dispositive dramaturgico. Outro objetivo, a luz da teoria corpomidia, foi

apresentar o olhar para o ator na cena. Alem disso, uma escolha neste percurso foi
tentar estabelecer algumas conexbes teoricas que, apoiadas no trabalho pratico, nos
permitissem ampliar discussoes a partir da proposta cenica de Barafonda, buscando

parcerias teoricas para dar apoio a argumentagao e criar urn transito ente arte e

ciencia

Enquanto metodologia uma escolha neste percurso foi tentar estabelecer

algumas conexbes teoricas que, apoiadas no trabalho pratico, nos permitissem
ampliar discussoes a partir da proposta cenica de Barafonda. Buscando parcerias

teoricas para dar apoio a argumentagao, este trabalho se propbe a criar urn transito

ente arte e ciencia. No campo da arte elegemos parceiros pesquisadores do teatro

contemporaneo, como Patrice, Pavis, Silvia Fernandes e Andre Carreira. Ampliando

este campo adotamos a Teoria Corpomidia (2005) estudo desenvolvido pelas

Professoras Christine Greiner e Helena Katz que reconhece o corpo como urn
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ambiente que esta sempre em processo, num fluxo continue* e dependente das
experiencias que se produz. Deste modo, apao e cognipao se dao numa mesma
escala temporal. Em relapao ao campo da ciencia, adotamos uma visao sistemica a
partir do pensamento desenvolvido pelo pesquisador Jorge de Albuquerque Vieira
(2000).

Para estabelecer como a organizapao da Companhia Sao Jorge de
Variedades, ao longo de sua trajetoria artistica, foi experimentando contextos que
vieram posteriormente a dar origem a Barafonda, escolheu-se narrar, a partir das
pepas de seu repertorio, os processos, as contaminapoes, as conquistas que foram
fortalecendo o grupo ao longo de sua historia. Tambem foram apontados alguns
experimentos que tomaram forma na montagem de seu ultimo espetaculo. Esse
conteudo encontra-se no capitulo 1.

As referencias teoricas, as escolhas conceituais, os experimentos que foram
feitos durante o processo de montagem do espetaculo estao descritos no capitulo 2.

A luz da teoria corpomidia voltou-se o olhar para o ator na cena, descrito em
detalhes no capitulo 3.
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Capitulo 1

A Companhia Sao Jorge de Variedades

Corpo e Sistemas

1.1 Corpo e Sistemas

A arte e a ciencia, apesar de existirem em campos um tanto quanto diferentes,
sao formas de conhecimentos que se produzem ao longo do processo evolutivo de
cada especie. Essa dissertagao discutira os meios de processo e a trajetbria da
Companhia Sao Jorge de Variedades. Identificamos no modo de produgao do grupo
uma forma de organizagao que vai de encontro ao pensamento sistemico. Portanto,
antes de entrar no universo de suas criagbes apresentaremos uma breve explicagao

sobre o conceito.

Sistema, aqui exemplificado com o entendimento do Professor Dr. Jorge
i 9Albuquerque Vieira , a partir da definigao do cientista russo Avanir Uyemov- e: “Um

agregado de coisas (qualquer que seja a natureza) sera um sistema quando por
definigao existir um conjunto de relagbes entre os elementos e o agregado de tai
forma que venham a partilhar propriedade” (VIEIRA, 2000). Sendo assim, e
considerado um sistema tudo o que pode ser entendido como um conjunto de coisas 1 2 

1 Jorge Albuquerque Vieira e Doutor em Semibtica e Professor na Pontificia Universidade Catblica de
Sao Paulo e Professor Assistente Doutor da Faculdade de Danga Angel Viana. Tem experiencia na
area de Filosofia, com enfase em Metafisica. Atuando principalmente nos seguintes temas: Semiotica,
sistema de sinais.
2 Avanir Uyemov e um dos estudiosos mais importantes da Teoria Geral dos Sistemas.
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quaisquer trocando informagoes ou propriedades entre os seus membros e o meio
onde esta. Ou seja, urn sistema pode ser tambem entendido como o todo que
justifica as partes, onde as partes tambem sao fundamentals para entender o todo. A
pesquisadora Cleide Martins utiliza como metafora urn relogio para exemplificar o
que chamamos de sistema:

Para analisar um relogio como sendo um sistema, podemos
decompo-lo em partes (vidro, ponteiros, mecanismos) e considera-las como
elementos ou subsistemas. Mas, cada um desses elementos ou subsistema
podem ser considerados, tambem, como sistema em si, dependendo
apenas do ponto de onde se parte e do objetivo que se tern. (MARTINS,
2002, p. 20).

Os sistemas tern algumas caracteristicas fundamentais chamadas de
Parametros Sistemicos, que sao aquelas que “ocorrem em todos os sistemas,
independentemente da natureza particular de cada um, ou seja, tragos que
encontrariamos tanto em uma galaxia quanto em uma sinfonia” (BUNGE apud

VIEIRA, 2000). Estes se dividem em duas classes: Basicos ou Fundamentais e
Evolutivos.

Basicos ou Fundamentais'. Sao propriedades de todo e qualquer sistema,
independente do processo evolutivo de cada um. Se dividem em tres: Permanencia

(condigbes de sobrevivencia dos sistemas, pode ser entendido como o mais
fundamental/' Ambiente (meio por onde os sistemas trocam diversos tipos de
informagao/' e Autonomia (estoques que garantem a permanencia ou sobrevivencia

sistemica e esta relacionado a memoria/

Em resume, sistemas “necessitam” sobreviver, sob a imposigao da
termodinamica universal; para isso, “exploram” seus meios ambiente,
“trabalhando” os “estoques” adequados a essa permanencia. Podemos dizer
que ha assim uma certa hierarquia entre os tres parametros basicos:
primeiro a permanencia; ela e efetiva atraves do meio ambiente, com a
consequente elaboragao de autonomia, incluindo ai a memdria ou o habito.
(VIEIRA, 2000, p.16)

Os parametros Evolutivos: sao caracteristicas que surgem, como o proprio
nome diz, de acordo com a sua evolugao, podendo ser encontrados em um sistema
e nao em outro, ou ate existir por um tempo e depois sumir do mesmo num momento
futuro. Sao divididos em: Composigao (consiste naquilo que e formado o sistema);
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Conectividade (capacidade de estabelecer relagdes, que podem ser seletivas
dependendo da necessidade de permanencia); Estrutura (conjunto, numero de
relagdes localizadas, estabelecidas em determinado tempo); Integralidade (esta

ligada a organizagao, se caracteriza como um sistema dentro do sistema, quando se
manifesta em formas mais elevadas de complexidade); Funcionalidade (tambem um
subsistema com capacidade de partilhar propriedades) e Organizagao (forma
elaborada de complexidade, relagdes que definem o sistema como um todo).

Existe ainda outra caracteristica chamada de Complexidade, que e
considerada um parametro livre, pois surge desde as condigoes de permanencia,
podendo acompanhar toda evolugao do sistema e deixar de existir se assim for
necessario. Ha uma certa dificuldade em explicar o que se entende exatamente pelo

termo. Encontramos, atraves dos estudos do pesquisador Jorge Vieira dois olhares
possiveis, um ontologico e outro semiotico: Para a ontologia, diz respeito ao que

existe exatamente nas coisas. Ja para a semidtica, e a nossa representagao das
coisas. Nesse lugar de indefinigao, argumenta Vieira:

E comum na literatura que autores tentem associar a complexidade
com uma so dessas facetas. Assim, temos alguns que dizem que a
complexidade e a entropia, ou ainda o caos... mas a complexidade pode ser
o entrbpico, o caotico, mas tambem o organizado, o organizado com
qualidade, o estetico, o axioldgico... e e essa entidade diafana, mas
terrivelmente presente em nossa realidade, que nos cerca cada vez mais e
para a qual nao temos ainda nenhuma ferramenta tedrica efetiva para
compreende-la e talvez um dia elabora-la. (VIEIRA, 2000, p. 19)

Os Sistemas podem ser abertos, semi-abertos e fechados, sendo que todo
sistema, mesmo os fechados, sao abertos em algum nivel e trocam propriedades,
materia, energia e informagao. Ha tambem os sistemas isolados, estes perdem
contato com o ambiente onde vivem devido a seu isolamento. Nao havendo nenhum

tipo de troca, tendem a morte (VIEIRA, 2000).

Uma das vertentes teoricas para essa pesquisa pretende estabelecer o que
se entende por ambiente e tentar transferir essa definigao para explicar o espago de
encenagao nas ruas. De acordo com a Teoria Geral dos Sistemas (tambem

conhecida como TGS) criada pelo bidlogo alemao Ludwig von Bertalanffy , como ja

3 Ludwig Von Bertalanffy (1901 - 1972) Bidlogo austriaco criador da Teoria Geral dos Sistemas. 
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visto acima, ambiente e um dos parametros fundamentals encontrados em todos os
sistemas, como aponta melhor Vieira:

Ambiente trata-se de um sistema que envolve um determinado
sistema. Para que sejam efetivados os mecanismos de produgao de sistema
pela termodinamica universal, e necessario que os sistemas sejam abertos,
ou seja, troquem materia, energia e informagao com os outros, o mais
imediato desse costuma ser o seu ambiente. E atraves dessa interagao que
um sistema e gerenciado pela evolugao universal. E no sistema ambiente
que encontramos todo o necessario para trocas entre sistemas, desde
energia ate cultura, conhecimento, afetividade, tolerancia etc., estoques
necessarios para efetivar os processes de permanencia. (VIEIRA, 2006,
P-16).

Analisando a arte enquanto um sistema que realiza trocas e se renova o
tempo todo, a presente pesquisa pretende abordar o teatro contemporaneo sob este
ponto de vista. Como uma das muitas abordagens possiveis, essa foi escolhida pela
relevancia de seu significado na troca com o meio, entendido como o ambiente da
cena, ou seja, como tudo o que faz parte da encenapao naquele espapo.

Qualquer que seja o seu reino, conceitual ou concrete, um sistema
pode ter uma composigao definida, em ambiente definido e uma estrutura
definida. A composigao de um sistema e um conjunto de seus
componentes; o ambiente, o conjunto de itens com os quais esta vinculado;
e a estrutura, as relagbes entre seus componentes bem como entre eles e o
ambiente. (BUNGE apud MARTINS, 197, p. 94).

O ambiente entao, para nos, e entendido como o espapo de encenapao que
em Barafonda, como veremos mais adiante, e composto pelas ruas da cidade de
Sao Paulo e tudo o que, por ventura, possa vir a comunicar algo durante o
espetaculo. Podemos pensar na manifestapao artistica para estabelecer o quanto as
trocas entre o sistema e o ambiente sao necessarias para a evolupao, como
argumenta a pesquisadora Cleide Martins quando relaciona sistema com o universo

da danpa:

O sistema danga troca com o meio ambiente. Qual e o meio
ambiente? O mundo. Essa troca e uma porta de vai-e-vem que modifica
continuamente danga e mundo, num processo de mao dupla permanente.
Nao se pensa em um sem o outro, pois a danga depende de um corpo e
esse corpo existe por processes de relacionamento com o mundo. [...] Em
outros termos, dentro do sistema danga, um corpo que danga recebe essas
informagbes do mundo, informagbes estas que passam a ser internalizadas
pelo corpo que danga. Esse corpo que danga continua a trocar informagbes
internalizadas, e que se modificam, com o mundo. Todo o tempo as trocas
sao permanentes entre o interno e o externo e e a isso que se chama de co- 
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evolugao sistemica. Por esta razao, a comunicagao entre ambiente e corpo
se estende ao longo do tempo. (MARTINS, 2002, p. 17).

Partindo desse pressuposto, de trocas necessarias a sobrevivencia dos
sistemas, analisaremos a existencia destas na montagem mais recente da
Companhia Sao Jorge de Variedades, onde o ambiente contem informagbes que
tambem compbem a narrativa da pega.

Para estabelecer o entendimento desse ambiente como o espago ampliado da
4

cena em dialogo com o ator, apresentamos a Teoria Corpomidia , estudo que parte
5

de um entendimento sistemico e semiotico , para pensar a comunicagao entre os

corpos em cena. A presente Teoria entende que “ambiente e o “onde”, toda
mensagem e emitida, transmitida e admite influencias sob a sua interpretagao, ele
nunca e estatico, mas uma especie de contexto-sensitivo” (SEBEOK apud GREINER
e KATZ, 2005, p. 129).

O ambiente em questao passa a ser tudo o que pode comunicar no lugar
onde se realiza a encenagao. Compreendendo o que esta se chamando de sistema
e como seu parametro basico e importante para a sobrevivencia e a troca de
informagbes, usaremos esses conceitos no espetaculo Barafonda, onde seu
processo de criagao e escolhas esta descrito e relacionadas mais detalhadamente

no capitulo 2.

A escolha em narrar a trajetoria da Companhia Sao Jorge de Variedades,
ambientando-a no contexto cultural, politico e historico onde foi criada e se
desenvolveu, foi necessaria para estabelecer conexbes entendendo a evolugao do
pensamento do grupo ate os dias atuais. Este percurso nos parece fundamental para
se estabelecer possiveis relagbes com a arte teatral que se faz na atualidade sobre a

qual detalharemos adiante.

Os caminhos escolhidos durante a vida sao determinantes para o
desenvolvimento de uma personalidade que compbe os corpos. As escolhas e
influencias, ou tendencias a que os corpos entram em contato durante sua trajetoria,

4GREINER & KATZ, O Corpo, Pitas para estudos Indisciplinares. In Teoria do corpomidia
Editora Anablume. Sao Paulo, 2005.
^Semidtica, ciencia que estuda os signos e as linguagens.
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o modificam de alguma maneira. Uma informagao chega no corpo e dialoga com as
pre-existentes. Alguns exemplos: Na educagao quando se aprende algo novo nao se
esquece o que ja sabia, uma coisa conversa com outra e nao a substitui; Na Cultura,
uma forma de comportamento pode ser modificado de acordo com a evolugao
humana, uma lei para existir trocou informagdes com as regras que ja existiam em
determinado corpo, so assim ela pode permanecer.

1.2 A Universidade e a formagao da Companhia

O infante de repente sente um impulse incontrolavel, abre a boca e
fala. O homem nao se contem, agarra a pedra e risca a parede da caverna.

Estara no arou esta em nds?
Alexandre Krug.

A Companhia Sao Jorge de Variedades surge no cenario teatral paulistano no
ano de 1998. Sua formagao se da essencialmente por alunos da Universidade de
Sao Paulo: Escola de Comunicagoes e Arte (Departamento de Artes Cenicas -
CAC/ECA) Departamento de Letras Modernas (DLM/FFLCH) e Escola de Arte
Dramatica (EAD), se configurando como um grupo de teatro de pesquisa, com

g
caracteristicas de teatro politico .

A formagao universitaria esta na base do grupo. Sendo assim, voltaremos o
olhar um pouco para esse artista ainda dentro da Universidade.

Fundado em 1970 e consolidado em 1986, o curso de Artes Cenicas da
Universidade de Sao Paulo e um dos pioneiros de ensino superior no pais. Foi
pensado e desenvolvido com o intuito de formar os alunos para ingressarem numa

6 “A genealogia do teatro politico conquista maturidade artistica, principalmente, pela agao de artistas
como Maiakdviski, Meierhold, Erwin Piscator e, notadamente, Bertolt Brecht. Com o desenvolvimento
de nogoes como o teatro didatico, teatro epico, gestus social, distanciamento critico e teatro dialetico,
Brecht, de modo consistente e pragmatico, dota o teatro politico de um vocabulario e um conjunto de
principios, bem como consolida, na praxis teatral engajada, procedimentos tais como montagem e
narrativa (...). No Brasil o Teatro politico ganhou forma atraves da agao do CPC - Centro Popular de
Cultura, da Uniao Nacional dos Estudantes - e tornou-se marco na historia nos anos de 1960 pela
atuagao de coletivos como Arena, Opiniao e Oficina” (PAVIS, 2011, p. 204).
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atuapao professional “artisticacientifica"7 passando por uma postura critica, onde os

artistas sao conduzidos a despertar sua criapao, expondo em suas experiencias
H X . 8
“artisticaspedagdgicas" conceitos compartilhados em sala de aula, no projeto

“politicopedagogico’’^ do curso. O curso tem como pensamento formar os alunos

desenvolvendo tres habilidades, sao elas: 1) O Artista Teatral, onde se encontra o
ator, e estimulado a transitar entre as tradipbes teatrais e experimentapbes de
conceitos da cena contemporanea, desenvolvendo um discurso artistico singular; 2)
Q Pesquisador e instigado a entender o pensar e o fazer numa mesma escala
temporal, quer dizer, nao ha distinpao entre teoria e pratica, e na apao, na
experiencia constante de se testar uma ideia que se da o processo de cognipao na
formapao desses jovens universitarios. O pensamento e teorico-pratico, entendendo-
se teoria como extensao da pratica, onde os saberes sao gerados pelos proprios
processes artisticos, desenvolvendo um refinamento critico do entendimento sobre
arte; 3) Q Pedaqoqo e conduzido a entender a realidade da cidade a partir de uma
visao social e politica refinando as discussdes dos processos teatrais como apao
educativa (USP, 2012).

Usando os recursos tecnicos e espaciais do CAC, o curriculo e a
pratica pedagogica buscam estimular os alunos a desenvolver a autonomia
artistica fundamentada em conceitos solidos. O departamento orientado
para a criagao de um discurso artistico singular acredita, ao mesmo tempo,
que esse diferencial possibilite preparar um profissional capaz de promover,
individual e coletivamente, a reflexao e a produgao de um teatro significative
que expanda o cenario artistico e cultural brasileiro. (ARTES, 2012, p. 10).

O CAC (Departamento de Artes Cenicas da Universidade de Sao Paulo) tem

como uma de suas caracteristicas promover encontros, debates e apresentapbes de

pesquisas ainda em processo de criagao. A relapao entre o ambiente universitario e
a sociedade em geral e muito importante para o artista em formapao. E uma maneira

de poder compartilhar suas pesquisas, amadurecendo escolhas de linguagem e

esteticas, antes de encarar o mercado profissional. Alem disso, estabelece um
dialogo com espectadores de naturezas diversas possibilitando a experimentapao e

a formapao de publico:

7
8
9

Adotamos a gratia
Idem
Idem.

referencial como esta no catalogo do curso.



A reciprocidade entre ensino, pesquisa e extensao e promovida
sistematicamente por meio de mostras de trabalhos de alunos e professores
apresentadas ao publico. Sao tambem promovidos seminaries e
congressos, associando assim diferentes dimensdes que permitem a
produgao de novas percepgbes nas artes cenicas e conectam os trabalhos
dos estudantes e professores com a comunidade brasileira. (ARTES, 2012,
p.10).

E de se considerar tambem que outra caracteristica marcante do curso e o
incentivo a atividades coletivas, o que leva ao aparecimento de parcerias e formagao
de novos grupos que, mesmo antes de sair do solo universitario, ja possuem
pesquisas consolidadas e reconhecidas.

O curso de Artes Cenicas da Universidade de Sao Paulo, forma artistas
pesquisadores de ponta com amplo entendimento sobre arte. Talvez a proximidade
fisica e conceitual, seja tambem responsavel pela formagao de urn artista

multidisciplinar, pois ha uma significante contaminagao e trocas de experiencias com 
diversos outros cursos dentro do Campus da Cidade Universitaria. No fanzine, Sao

Jorges, editorial publicado pela Companhia, a atriz e diretora Georgette Fadel,

discorre sobre os estimulos vivenciados pelos atores no inicio da carreira academica:

O tempo de hoje e de reuniao. Meus companheiros, essa
Companhia foi formada no ventre do mais cristalino espirito de reuniao, de
universidade. Dentro do campus, entre as arvores e os bancos da Fraga do
Relogio, entre a moradia estudantil, a Faculdade de Filosofia e Ciencias
Sociais e a Escola de Comunicagao e Artes, 24 horas de estudo-diversao,
em busca de consciencia e verdade. Nao foi para isso que nascemos? Nao
e esse nosso sonho primordial? (FADEL, 2003, p.3)

Nas palavras de Fadel, percebemos a relevancia da vida universitaria na
trajetoria de formagao da Companhia, nao so como perfil de seus integrantes, mas
tambem como suporte nas investigagdes sobre linguagem artisticas, espago,

estetica e outras.

10 O Programs Nascente e uma iniciativa da Prb-Reitoria de Cultura e Extensao Universitaria da
Universidade de Sao Paulo e se destina a estimular, identificar e distinguir o fazer artistico de
estudantes da Universidade em sete areas: artes cenicas, artes visuais, audiovisual, design, musica
erudita, musica popular e texto. Podem participar do programa alunos de graduagao e pds-graduagao

A iniciativa de programas de incentivo a pesquisa e produgao artistica dentro
10da Universidade, como o Programa Nascente , foi o gatilho para a aglutinagao de 
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alguns estudantes interessados em experimentar linguagens no ambiente teatral. E
neste contexto que a Companhia Sao Jorge de Variedades da seus primeiros
passos na cena teatral paulistana, participando de diversos festivals pelo Brasil,
como o Palco Giratorio11 e o Festival de Curitiba (Fringe12).

Os artistas se formam num ambiente ideal para suas primeiras inquietagbes
artisticas. Longe das exigencies e especulagbes do mercado da arte, podem coIocar
em cena suas questbes mais urgentes com liberdade de experimentagao de
discursos e de escolhas esteticas.

Escolas e cursos tecnicos superiores de teatro sempre foram ponto
de encontro entre artistas que se mobilizaram para a formagao de grupos.
(...) Seguindo essa iniciativa, muitas companhias teatrais dos anos 1990
tiveram suas origens nas universidades. Normalmente, jovens estudantes
associados ou nao aos seus professores de cursos superiores de Artes
Cenicas, reunem-se por afinidades para propor pesquisas de linguagem e
experimentagbes de processes de criagao. (FISCHER, 2012, p.53)

Fischer nos retrata de maneira clara o quanto a academia se tornou
responsavel pela constituigao de muitos agrupamentos. Atualmente a Universidade
tern sido urn lugar de encontro e desenvolvimento de pensamento critico tao intenso,
que propicia a formagao de grupos de alunos no desenvolvimento de algum tipo de
pesquisa artistica. Assim tambem funciona quando esses estudantes se aproximam
de companhias renomadas com o mesmo histbrico de formagao.

Foi recorrente a mobilizagao dos prbprios alunos em criar seus
grupos nao apenas por afinidades entre os integrantes ou para dar
andamento em suas investigagbes teatrais, mas muitas vezes por causa da
dificuldade de insergao individual no mercado de trabalho. Atualmente a
opgao mais conveniente para o aluno tern sido sair de seu curso de
formagao teatral associado a algum nucleo. (FISCHER, 2010, p.53)

da USP, incluindo os da Escola de Arte Dramatica da Escola de Comunicagbes e Artes. Ver na
Integra. (USP, 2013).
11 O Palco Giratorio e urn festival realizado pelo SESC que promove a circulagao de espetaculos por
diversas cidades brasileiras. “Desde 1998, espetaculos de teatro, danga e circo circulam pelas
capitals e cidades do interior, formando plateias e levando cultura pelo pais. Por intermedio do Palco
Giratorio, o SESC promove o acesso a espetaculos de qualidade a urn publico amplo e diversificado e
divulga o trabalho de profissionais provenientes de diversos estados brasileiros." (SESC, 2013).
12Fringe e uma mostra paralela ao Festival Internacional de Teatro de Curitiba, realizado anualmente.
Os espetaculos que participam dessa mostra entram na programagao oficial do festival e tern urn
espago cedido para apresentagao, alem disso, nao recebem nenhuma ajuda financeira.
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A dificuldade de insergao no mercado profissional, como argumenta Fischer,
tambem e um indicio da necessidade de se formar coletivos e partilhar de pesquisas
com os que ja estao consolidados. Outro meio pelo qual os estudantes se
aproximam de Companhias, e pela exigencia imposta por muitos cursos de formagao
em Antes Cenicas de comprovagao de horas de estagio pratico, essa necessidade
tambem e uma forma de se experienciar a vivencia profissional e o desenvolvimento
da pesquisa de um agrupamento artistico, estabelecendo assim possiveis parcerias
futuras.

1.3 A Lei de Fomento e outras politicas publicas

O cenario teatral brasileiro, no que diz respeito ao modo de criagao,
organizagao e produgao, vem se transformando desde o surgimento de novas leis de
incentivo a cultura. Um sintoma dessa mudanga e reconhecermos o aumento no
numero de grupos teatrais que vem acontecendo desde a decada de 90. Essas
transformagbes so tern sido possiveis gragas a existencia de politicas publicas que,
apesar de nao darem conta da demanda, interferem significativamente na produgao

teatral deste pais.

Sabemos do disparate que e dissociar das artes cenicas sua
inerencia grupal. Desde a agora grega, ha 25 seculos, sua predestinagao e
soma de equipe: ator, diretor, cendgrafo, figurinista, desenhista de luz,
tecnico, produtor, etc. a relagao com o publico tambem e vital. Essa
conjectura vem inserir a paisagem teatral brasileira, modificada
significativamente com o fenomeno das praticas coletivas durante as
decadas de 1990 e 2000. Centenas de nucleos surgem ou sao revitalizados
nos centres urbanos em consequencia de politicas publicas minimas para o
segmento, fruto da mobilizagao de artistas. Sao grupos que,
invariavelmente, realizam treinamento e pesquisa continues na preparagao
de ator, da cena, do texto e dos demais elementos constitutivos do
espetaculo. A maioria mantem sede propria ou alugada, com sala ou galpao
onde ensaia, se apresenta ou abre as portas para seminaries e debates.
(SANTOS, 2009, p.13).

A Companhia Sao Jorge e um exemplo de grupo que se enquadra na citagao
acima argumentada pelo pesquisador Milton Santos. O grupo surgiu nos anos

noventa e tern sua criagao baseada na pesquisa e uma produgao com perfil politico.
Este se consolidou pela participagao em movimentos de lutas por politicas publicas.
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A partir dessas iniciativas, o Movimento Arte Contra a Barbarie surge no
cenario paulistano no ano de 1999 e se torna um dos movimentos referenda da
classe teatral na luta por uma arte que seja publica, ou seja: composto por artistas e
grupos teatrais que lutam contra a mercantilizagao da arte e contra a ideia da
produgao artistica como produto de consumo, o movimento gera diversas discussdes
sobre o modo de se fazer e pensar a arte na cidade de Sao Paulo. Como resultado
dos encontros, o movimento cria tres manifestos e elabora a Lei Municipal de

13Fomento ao Teatro para a Cidade de Sao Paulo

Abaixo Mariana Senne, atriz da Companhia, reflete sobre a importancia de Lei
para o desenvolvimento de pesquisas e criagbes dos grupos teatrais:

Uma Lei que serve como paradigma, pois funciona sobre a otica da
continuidade da pesquisa teatral, tirando os artistas da eterna condigao de
catadores de migalha atras de patrocinio, e uma lei que coloca o Estado
como responsavel pela produgao cultural e devolve aos artistas a liberdade
de trabalhar num pacto com a sociedade, e nao com o mercado. (SENNE,
2003, p.7).

A aprovagao da Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de Sao Paulo e um

marco na historia do teatro paulistano. Hoje com 11 anos de existencia, o cenario e
outro. Nota-se uma consideravel mudanga nessa atividade como, por exemplo, a 

ampliagao do numero de grupos com pesquisa continuada, aumentando
significativamente a qualidade artistica das produgdes; o crescimento no numero de
publicagdes e pesquisas academicas; a criagao de novos espagos de encenagao; a 

ocupagao de espagos alternativos e ruas; debates; a formagao de um publico mais 
participative e critico. Tambem e importante ressaltar a descentralizagao da cultura,

possibilitando o acesso de pessoas de zonas perifericas da cidade com pouco ou

nenhum recurso a arte.

Como a Companhia Sao Jorge, muitos outros grupos de teatro tiveram suas
pesquisas consolidadas, fortalecendo a produgao coletiva e abrindo espagos para

13 A Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de Sao Paulo e uma lei que hoje fomenta
financeiramente a pesquisa e produgao de grupos com mais de dois anos de existencia, a partir de
dois editais publicos abertos durante o ano. Ver a Integra da Lei disponivel em:
<http://www.prefeitura sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fomentos/teatro/>

http://www.prefeitura_sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fomentos/teatro/
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diversos artistas desenvolverem seus trabalhos. Por ser uma Lei que beneficia
grupos que desenvolvem pesquisas continuadas, a Lei de Fomento ao Teatro
tornou-se referenda de incentive publico, sendo reconhecida e servindo come
exemplo para a criapao de outras semelhantes em diversos municipios do pais.

A Companhia Sao Jorge integrou as discussdes do Arte Contra a Barbarie e
posteriormente foi contemplada pela primeira edipao da Lei de Fomento com o
projeto As Bastianas, sendo este o principal subsidio conquistado ate entao pelo
grupo. De suas sete produpbes artisticas, quatro tiveram o incentivo como principal
patrocinio. Alem dessa Lei, outros tipos de recursos publicos tambem beneficiaram

14 15as produpdes da Companhia, como o PROAC , O Premio Estimulo Flavio Rangel

e o Premio Miriam Muniz , fornecendo meios para fortalecer o trabalho do grupo.

A participapao em movimentos de arte e politica se tornou uma das
caracteristicas mais singulares dos grupos teatrais, pois entende-se a necessidade e
a importancia dos incentivos publicos em suas produpdes, sendo que esses coletivos
de pesquisa artistica nao se encaixam no esquema de apoio a cultura atraves de
redupao fiscal, unica forma de incentivo existente neste pais ate entao. Desta forma,
de maneira mais contundente, argumenta Fischer:

Diversos foram os motives que geraram um movimento de revisao
da politica cultural no municipio de Sao Paulo. O primeiro e determinate
deles foi a limitagao imposta a realizagao teatral em se adequar ao sistema
de apoio cultural baseado na dedugao fiscal, que na verdade subverteu o
principio de investimento de recursos publicos para o beneficio privado. Ou
ainda pela produgao teatral muito se restringir as iniciativas de orgaos como
o Servigo Social do Comercio (SESC), o Servigo Social da Industria (SESI)
ou outras entidades que contemplavam tambem uma pequena parcela de
trabalhadores do teatro. Nesse sentido, foi necessaria uma agao coletiva
entre o meio artistico paulistano e o poder publico para determinar novas
linhas de investimento cultural. (FISCHER, 2010, p. 59).

Com esse pensamento artistico e politico instaurado no cenario teatral
paulistano, abriu-se espapos para o aparecimento de outros projetos de apoio
cultural. No ano de 2001, atraves de um edital de ocupapao de espapos publicos, a
Companhia Sao Jorge se instala por 18 meses no Teatro de Arena Eugenio Kusnet.

14PROAC, Premio de Agao Cultural, concurso para a selegao de projetos culturais que receberam
incentivo fi’nanceiro da Secretaria de Cultura do Estado de Sao Paulo.
15Premio Estimulo Flavio Rangel, premio que visa o desenvolvimento de projetos artisticos no
territbrio nacional.

Idem
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O projeto contemplado pelo edital recebeu o nome de Harmonia na Diversidade e foi

desenvolvido em parceria com mais tres grupos, sendo eles: Grupo Teatral Isla
Madrasta, Cia Bonecos Urbanos e Nucleo Bartolomeu de Depoimentos. A ocupagao
do Teatro de Arena proporcionou uma autogestao do equipamento administrada
pelos grupos, com abertura para apresentagbes diversas, exposigbes, discussbes,
leituras e debates.

Reconhecemos que foi neste contexto que o grupo adquire autonomia, pois
sai da Universidade em 2001 e passa a ser reconhecido pelo seu trabalho de
pesquisa profissional no cenario paulistano e nao mais como estudantes
universitarios.

Em 2002 estabelece parcerias com o CUCA (Centro Universitario de Cultura e
17Arte) e com a UNE (Uniao Nacional dos Estudantes) , apresentando suas pegas

18em mostras de circuito universitario e no Forum Social Mundial . Essas parcerias
tern grande importancia na forma de organizagao e identidade do grupo, abrindo o
espago de pensar a politica como parceira da atividade artistica.

19A Companhia Sao Jorge se organiza de forma coletiva e as escolhas sao

decididas de forma democratica, onde a opiniao de todos e discutida e avaliada
antes de qualquer decisao. E composta essencialmente por atores, e isso faz com 
que ate as fungbes administrativas sejam exercidas por todos. A pesquisa de As

Bastianas inaugurou urn novo momento onde as fungbes entraram numa especie de 
rodizio, ou seja, a cada novo projeto os artistas diziam o que queriam fazer, desde
atuar ate cuidar da preparagao corporal ou a cenografia do espetaculo. Hoje os
integrantes do grupo se revezam em diversas fungbes, como diregao de cena,

17Une organiza o movimento estudantil no pais, discutindo, debatendo lutando por questbes
politicas e sociais.
1 Forum Social Mundial e um encontro anual que reune pessoas de diversos paises para
discutir temas sobre os problemas do mundo de ordem social, politica e humanitaria.
1Q “A criagao coletiva surge com os conjuntos teatrais que, nas decadas de 1960 e 70, associam
todos os elementos da encenagao, inclusive o texto, em um mesmo processo de autoria baseado na
experimentagao em sala de ensaio (...) Entre os diversos metodos, existem certas caracteristicas
comuns a criagao coletiva, principalmente no que diz respeito a motivagao dos grupos alimentados
pelas ideias do teatro de vanguarda e pela rebeldia contra os padrbes estabelecidos, sejam eles
sociais, esteticos ou morais Do ponto de vista da linguagem, ha em geral uma enfase do corpo e da
agao, originada no ponto de partida do processo criativo: o jogo entre os atores e a improvisagao
funciona como alfabeto com que o grupo escreve suas ideias”. (PAVIS, 2011: 1001-102).
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diregao de arte, diregao de ator, preparagao vocal, tesouraria etc, alem de
constantemente convidarem artistas parceiros para trabalhar em algum projeto
especifico.

O artista teatral, principalmente nas grandes capitals brasileiras nos dias
atuais, tem um perfil politico muito desenvolvido, pois os movimentos que surgiram
nos ultimos anos, fortalecendo consideravelmente o cenario de produgoes, tanto na
forma de constituigao dos grupos e organizagao coletiva, quanto no conteudo que se
coloca em cena.

1.4 As Variedades da Companhia Sao Jorge

Eleger um nome e, de alguma maneira, passar a existir no mundo, ter uma
personalidade passando por uma escolha, um tanto quanto polltica, dependendo da
forma que se estabelece. Neste caso, a democracia foi a forma de se nomear esse
ajuntamento de estudantes universitarios. Por maioria na votagao, a Companhia se
chama Sao Jorge em referenda ao santo guerreiro que, em sua imagem, e
representado montado em um cavalo, carregando uma langa em punho com a qual

domina um dragao. Uma mengao ao nome parece se encaixar poeticamente em
uma realidade que exige dos que exercem a profissao de artista, uma postura de
quase herolsmo, ilustrada perfeitamente pela imagem de um homem que transcende

sua constituigao para enfrentar tai animal, ou qualquer perigo sobre-humano que por

ventura aparega no exerclcio desse oflcio.

Mas por que as Variedades? O Teatro de Variedades e um genero de teatro
caracterlstico onde os espetaculos compbem diversos numeros artisticos,
performances, cenas aleatorias sem texto ou sem ligagao, cangbes, musicas
diversas etc., onde as intervengbes apresentadas para o publico nao seguem
nenhuma ordem ou relagao entre si. Ganhou esse nome por serem geralmente
apresentados no Theatre des Varietes, em Paris em 1870, recebendo influencias do

20
Vaudeville americano. No Brasil, o Teatro de Revista contem algumas dessas

20 “Espetaculo ligeiro, misto de prosa e verso, musica e danga que passa em revista, por meio de
inumeros quadros, fatos sempre inspirados na atualidade, utilizando jocosas criaturas, com o objetivo 
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caracteristicas, tambem encontradas no music-hall americano, como comenta
Fernando Mencarelli:

O music-hall se originou como teatro de variedades: exibigao
sucessiva de fenomenos, ginastas, comicos, magicos, pantomimas,
marionetes, acrobatas, atletas, palhagos, animais amestrados e selvagens,
cantores, dangarinos e tudo o mais que nao tinha espago no teatro “serio”. E
urn herdeiro direto dos espetaculos das feiras e ruas dos saltimbancos.
(MENCARELLI, 1999, p.123).

A Companhia Sao Jorge nao produz espetaculos essencialmente ligados a
este estilo teatral. Suas produgbes misturam linguagens artisticas e a liberdade de
criagao em poder passear por diversos conceitos, brincando e experimentando
elementos colocados em cena, e o vies de semelhanga com esse genero teatral.

Variar faz parte do propbsito, sendo assim, as variedades da Sao Jorge

podem ser argumentadas com maior propriedade no que diz respeito aos espagos

escolhidos para suas encenagbes que, conforme veremos adiante, foi explorando e

radicalizando a cada montagem as experimentagbes em lugares alternativos e nao

convencionais. Tambem pode-se destacar o olhar para a relagao com o espectador

que, assim como os espagos, foi se alterando ao longo do percurso da historia do

grupo. Essa pluralidade de linguagens na construgao da cena, nos conceitos e no

desenvolvimento de uma dramaturgia processual e aberta, apareceram com

bastante forga em Barafonda. Este espetaculo tern urn carater performatico e

carrega consigo alguns tragos do teatro de variedades, como a exibigao de cenas

em pequenos praticaveis espalhados pela rua, o carater festivo e invasivo das cenas

e a exibigao de muitos elementos ao mesmo tempo.

Desde suas primeiras criagbes cenicas, o grupo sempre explorou a
investigagao de referencias quando se trata da construgao da dramaturgia de seus
espetaculos. No inicio, as montagens ate partiam de urn texto dramatico pronto, mas
com o amadurecimento nas escolhas, os textos, ao longo do tempo, foram tomando

de fornecer critica e alegre diversao ao publico. O terreno revisteiro e o dominio dos costumes, da
moda, dos prazeres e, principalmente da atualidade.
Algumas caracteristicas lhe sao tipicas e quase sempre presentes, em suas varias epocas e nos
diferentes paises que conquistou: a sucessao de cenas ou quadros bem distintos; a atualidade; o
espetacular; a intengao comico-satirica; a malicia; o duplo sentido; a rapidez do ritmo. Esta ultima e
talvez uma das mais importantes caracteristicas da revista: o ritmo vertiginoso e condigao basica do
texto e da encenagao, indispensavel ao seu sucesso” (PAVIS, 2006, p. 270).
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carater de construgao processual e coletiva. Atualmente, mesmo quando a pesquisa
parte de uma dramaturgia literaria pronta, outras referencias sao agregadas ao
processo dramaturgico como parte da encenagao, seja com texto, figurino, cenario,
aderego, imagem, gestos, musica, movimento corporal ou apenas inspiragao.

No repertorio da Companhia encontramos diversas referencias as
interferencias somadas ao processo. Esse modo de produzir aparece com maior
propriedade em Barafonda, como veremos adiante.

Essa pesquisa tern a intengao de analisar a criagao da Companhia, se
dedicando ao gesto criativo, que neste caso, sera focado no espetaculo Barafonda

para entender as intervengoes do ambiente como dispositivo dramaturgico da
encenagao. Mais adiante aprofundaremos essas questoes, explicando atraves de
uma analise, a existencia de urn sistema na construgao do espetaculo apresentando
os procedimentos de criagao, com o olhar voltado para o ator em cena.

1.5 Trajetoria Artistica

Com quinze anos de existencia, a Cia Sao Jorge de Variedades tern hoje uma
longa e solida trajetoria artistica e urn conjunto de sete espetaculos. Voltando o olhar
para a criagao da dramaturgia e das relagdes com o ambiente de cena e a
exploragao de espagos, apresentaremos a trajetoria da Companhia a partir de seus
espetaculos teatrais. Propomos uma analise atraves de dois recortes que sinalizam
o percurso das pegas criadas, por considerarmos estes divisores na pesquisa

estetica e conceitual do grupo.

1.5.1 Movimento Um

Nesse primeiro movimento, expomos urn breve resumo das tres primeiras
montagens da Companhia, onde ainda se experimentava buscando urn perfil para o

grupo. E importante ressaltar que o material de pesquisa levantado sobre essa

epoca foi bastante escasso, tendo eu participado somente da remontagem de uma

das pegas, por isso nao foi possivel o relato partindo de experiencias proprias.
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Tambem por este motivo as describes serao sucintas, com foco na dramaturgia e
nos espagos escolhidos de encenagao.

1.5.1.1 Pedro, o Cru

Escrita por Antonio Patricio21 , autor portugues do inicio do seculo XX, a pega

narra a historia do Rei Pedro I e sua amante Ines de Castro. Por motivos politicos,
Ines e assassinada com ordens do pai do Rei. Depois de sete anos e contrariando
as ordens de seu pai, Pedro executa os assassinos, exuma o cadaver da amada,
coroa-a Rainha de Portugal, e obriga o povo a beijar-lhe a mao.

Pedro o Cru, teve duas versbes montadas pela Companhia: A original , em

1998, e uma remontagem, em 2005. Em ambas trabalhou-se o texto com total
liberdade, com enxertos, de musicas, imagens e de seu olhar critico sobre questbes
de poder, amor e morte, motes principals da historia de Antonio Patricio.

Na montagem original, preocupou-se bastante com a figura do Rei Pedro e de
sua historia tragica de amor. A segunda versao ganhou urn tom mais critico e
distanciado, potencializando questbes politicas e culturais como a colonizagao
Portuguese, onde a figura do Rei acabou ganhando urn vies mais manipulador,

autoritario e egoista.

O espetaculo tem limpeza de luz, marcagoes precisas e e feito em
paleo italiano. Utiliza-se de recursos epicos como o ator/narrador que, em
varies momentos, ressalta fatos ou da a opiniao sobre a historia e os
personagens. Existe uma cuidadosa ambientagao sonora feita ao vivo,
caracteristica da Sao Jorge. (KLEIN, 2010, p.06).

A postura do ator, na Companhia Sao Jorge desde sua criagao, como
exemplifica Klein, e tambem de urn narrador que atraves de recursos epicos levanta
questbes na encenagao. A musica, ora tocada ao vivo, ora em playbacks, surge
tambem como urn componente narrativo auxiliando no desenvolver da historia.

2 Antonio Patricio (1878 - 1930), escritor, poeta e diplomata portugues. Tem o amor como urn de
seus temas prediletos , sua escrita e baseada na sensibilidade e no rigor. Cultivou o simbolismo, o
decadentismo e o saudosismo, tendo sido colaborador das revistas Aguia e Atlantida.
22 A primeira montagem de Pedro o Cru foi contemplada com o Premio Nascente USP, o que
possibilitou a Companhia, urn aprimoramento na produgao e pesquisa do espetaculo.
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Na remontagem do espetaculo, nota-se o uso de artificios do Teatro
23Convencional como, iluminagao desenhada, cenas minuciosamente marcadas,

encenagao em paleo italiano etc., opgdes um pouco diferentes do que se vera nas
produgbes atuais da Companhia.

Pensando em espagos de encenagao, Pedro, O Cru em sua remontagem,
usou o tradicional paleo italiano, mesmo assim a proximidade na relagao com o
espectador e a exploragao de espagos alternativos em algumas cenas, ja apareciam
como uma inquietagao dos atores. Na cena final, por exemplo, o publico era
colocado em cena como representantes do povo portugues e se viam convidados a
beijar a mao da rainha morta.

E em Pedro o Cru, ou seja, desde sempre, ja acontece o
rompimento da quarta parede. Na primeira versao a plateia e invadida pelo
Bobo, na segunda versao, pos-Bastianas, os espectadores sao convidados
a seguir no cortejo real e participarem do beija-mao assumindo o papel de
povo portugues sujeitado pelo monarca tirano. (...) A famosa quarta parede
seria banida dos espetaculos vindouros. A exploragao do espago cenico
ampliada e um desejo irresistivel de aproximagao com o publico se
intensificaria. (KLEIN, 2010, p. 07)

Aqui ja se nota uma vontade de envoiver o espectador na cena, colocando-o,
de uma maneira mais sutil, numa posigao de atuante, onde ele e convidado a
integrar a cena compondo um coro de cidadaos em conjunto com os atores.

A dramaturgia do espetaculo e baseada em um texto literario, um sistema
fechado, onde o espetaculo se desenvolve sem interferencias radicals do ambiente
no momento da encenagao. Apesar dessa caracteristica, a cena final envolve o

espectador, pois sendo o teatro, uma das manifestagbes artisticas onde o
acontecimento e unico, a cada apresentagao, o olhar se expande para uma

participagao mais efetiva do publico.

1.5.1.2 Um Credor da Fazenda Nacional

23 O uso do termo Teatro Convencional e de livre associagao, no sentido de ser uma montagem com
escolhas esteticas de um teatro classico, com o uso do paleo italiano como espago de encenagao, a
existencia da quarta parede, o acesso de um publico de classes mais abastadas financeiramente etc.



35

24Pega teatral escrita por Qorpo-Santo foi a segunda montagem da

Companhia ainda dentro do Campus da Universidade. Um Credor narra a historia de
Jose Joaquim de Campos Leao, cidadao brasileiro que tenta receber em vao urn
dinheiro do governo e se perde nas burocracias do Estado, sofrendo diversas formas
de violencias. Com essa montagem, a Companhia se langa para fora dos muros
universitarios, circulando por diversas cidades do pais.

Nesse espetaculo investiga-se uma forma de intervengao cenica. Este e
desenvolvido em uma proposta de itinerancia pelo espago. Propondo pequenas
instalagdes como ambiente para cada uma das cenas, levando o espectador a
caminhar por estas, acompanhando e participando da narrativa.

Esse ambiente proposto e como um sistema, cada instalagao cenica funciona
como um agregado do todo, como uma sala de repartigao esta para um predio
publico. Assim o espectador, de uma instalagao a outra, e um atuante da cena, um
cidadao contribuinte como o proprio personagem principal, com cenas onde a
participagao do espectador e fundamental para a continuidade do espetaculo.

A dramaturgia de Um Credor e fragmentada por natureza, os textos de Qorpo
Santo, em sua maioria sao compostos por fragmentos ou sao obras inacabadas,
lembrando que o autor escreveu toda sua obra num periodo de seis meses,
enquanto esteve internado num Manicomio para tratar de sua enfermidade mental. A
encenagao em dialogo com o texto abria espagos para a manifestagao deste

“cidadao-contribuinte-espectador”. A participagao do publico faz parte do roteiro, e
uma intervengao prevista, distinta das que ocorrerao nas montagens do Movimento

Dois.

1.5.1.3 Biedermann e os Incendiarios

Jose Joaquim de Campos Leao, Qorpo-Santo (1829-1883) e um dos autores brasileiros mais
conhecidos e admirados. Natural de uma provincia em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi
considerado como louco e viveu parte da vida num manicomio, onde produziu maior parte de sua
obra. E considerado por alguns tedricos como um dos precursores do Teatro do Absurdo.
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Em 2001, comegam as investigagbes do que viria a ser a terceira pega da
25 26Companhia, Biedermann e os Incendiarios , de Max Frisch . A pega, com alto teor

politico, tern como personagem central Candido Biedermann, urn tipico jovem
burgues, conservador, acostumado a vida rotineira, sem grandes pianos de
mudanga. Questionado sobre sua postura frente a vida, decide caridosamente
hospedar dois incendiarios no sotao de sua casa, no momento onde a cidade
encontra-se abalada por incendios misteriosos.

Em Biedermann a encenagao acontece numa semi-arena, ou seja, o paleo
tern uma abertura de boca de cena muito maior, urn semicirculo. Essa configuragao
de espago de cena, faz com que o espectador seja colocado numa situagao muito
intima, numa proximidade muito maior com o que esta sendo apresentado no paleo.
Ele e convocado para participar da cena questionando a postura dos personagens
em paralelo com sua propria vida.

Esteticamente a pega explora e utiliza sem pudores recursos do
teatro epico. Um musical no qual o espago e uma arena bem intimista e o
espectador e „convidado" a casa do casal Biedermann, onde todos podem
se olhar e se observar de perto. Desse modo, enxergar as crueis
contradigbes causadas pelas diferengas de classe social, a alienagao e
barbarie que provem disso em nossa sociedade. (KLEIN, 2012, p. 13)

27Caracteristicas do Teatro Epico sao muito exploradas, dando a montagem urn tom
bastante politico. Tais metodos foram apropriados com tanta intensidade pelos
atores da Companhia na montagem de Biedermann que, em uma determinada
apresentagao na periferia da cidade de Sao Paulo, levou urn espectador a invadir o
paleo se convidando a participar da cena de urn jantar, onde os personagens comem
um pato assado e bebem vinho. Esse espectador, de alguma maneira, se viu como
urn cidadao reprimido, com vontade de confraternizar com outros, pois na cena, o
burgues aparece como opressor oferecendo um jantar para o incendiario reprimido.
Os papeis ficam borrados e a identificagao com a situagao exposta na cena e
evidente como se fosse um recorte de nossa sociedade.

25 O projeto de montagem de Biedermann e os Incendiarios foi contemplado pelo Premio Estimulo
Flavio Rangel em 2001.
26 FRISCH, Max Rudolf (1911 - 1991) Arquiteto e escritor suigo do pos-guerra, teve influencias do
existencialismo e de Bertolt Brecht.
27Teatro Epico, pratica e estilo de representagao que ultrapassam a dramatica classica, “aristotelica”,
baseada na tensao dramatica, co conflito, na progressao regular. (,..)O teatro epico explora a
intervengao de um narrador, um ponto de vista sobre a histbria e sobre a encenagao. (PAVIS, 2011,
130).
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evidente como se fosse um recorte de nossa sociedade.

Essa pode ser entendida como a montagem da Companhia onde a interagao
com o espectador e dada em outro lugar. A dramaturgia de Biedermann e mais
fechada, ou seja, e um roteiro baseado no texto de Max Frisch, ha um espago mais

controlado para as intervengoes do ambiente. A participagao do espectador como
atuante se da atraves da reflexao, que mesmo corporalmente distante, e chamado a
participar da cena refletindo sobre as provocagbes ali colocadas.

1.5.1.4 Reflexao sobre o Movimento Um

O Movimento Um se trata de uma primeira fase na trajetoria da Companhia,
onde a mesma ainda se encontrava em formagao. As tres montagens supracitadas
sao as primeiras experimentagbes cenicas do grupo onde duas delas sao realizadas
com o suporte tecnico da Universidade, tanto atraves de auxilio financeiro quanto de
estrutura fisica. Nao a toa, essa fase se caracteriza pelos experimentos mais livres,
as encenagbes sao respectivamente apresentadas em paleo italiano, instalagbes em
espago alternativo e semiarena. Isso representa essa fase de experimentagao na
busca por uma linguagem em que o grupo se caracterize.

E por fim, talvez o que seja determinante ate os dias de hoje para o
grupo, percebemos o desejo de estabelecer uma comunicaqao franca com
o espectador, de ser humano para ser humano, transformando o espetaculo
em um acontecimento que se realiza e se reinventa a cada novo encontro
com o publico. (KLEIN, 2010, p.15)

Essa proximidade de relagao com o espectador, que ao longo dos processos
das primeiras montagens foi visitado de diversas formas, assim como a exploragao
de espagos, viria a se tornar uma caracteristica singular do grupo. Tambem a forma
de criar a dramaturgia para cada espetaculo, permitindo uma mistura de referencias
numa construgao processual, comegava a ser apontada.

E no final desta que novos membros sao agregados ao coletivo, durante o
processo de montagem de Biedermann e os Incendiarios. Tambem as parcerias com
outros artistas que fizeram parte da histbria do grupo comegam a ser estabelecidas.
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1-5.2 Movimento Dois

O Movimento Dois se instaura com o inicio da pesquisa de /As Bastianas no
ano de 2002. Consideramos aqui, o momento em que a Companhia Sao Jorge de
Variedades propbe um deslocamento em relapao ao entendimento teatral produzido

antes, pois identificamos nessa fase, uma radicalidade na ocupapao de espapos
alternatives de encenapao e um maior envolvimento e participapao do publico na
cena. As pepas serao apresentadas com mais detalhes por serem narradas a partir
da experiencia da propria pesquisadora como artista envolvida nos processos de
criapao e, tambem para abrir espapos de dialogo com as questbes discutidas nessa
pesquisa.

1.5.2.1 As Bastianas

O processo de investigapao da pepa teve inicio quando a Companhia ainda
ocupava o Teatro de Arena, sendo o projeto posteriormente contemplado pela
primeira edipao da Lei Fomento ao Teatro para a Cidade de Sao Paulo. As
Bastianas, com direpao de Luis Marmora e a quarta montagem da Companhia, 

Depots de muito desarmar as ocas do tanto que vagamos sem direito de
assentamento, com prejulzo de bolso na alma rendida ao cao dos infernos

- valida aqui de sataimobiliarias, e todo aquele que e funcionario desse tipo
de perversidade - vexamo de bastar com essa escravidao e ganhamos oca
propria. Embora tambem a custo. Tinha um numero de prestagoes mensais

que foram da minha infancia a minha adolescencia. Gero Camilo

baseada em alguns contos do livro A Macauba da Terra, de Gero Camilo , todos

ambientados no cenario do sertao cearense. De cunho altamente popular, a
pesquisa do espetaculo se baseou em tradipbes culturais, fazendo uso

28 CAMILO, Gero (1970). Ator, poeta, cantor e dramaturge, nasceu em Fortaleza e transferiu-se para
Sao Paulo para estudar teatro na Escola de Arte Dramatica, da USP. Hoje e uma importante
personalidade no cenario artistico brasileiro, com memoraveis atuagbes no teatro, cinema e televisao. 
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principalmente das tradigbes religiosas da cultura afro-brasileira e da cultura
loruba29 30.

Um dos pilares da construgao dramaturgica foram os mitos africanos, cujos
personagens sao conhecidos como orixas, entidades relacionadas com as forgas da
natureza. Cada uma das atrizes envolvidas no processo de criagao do espetaculo
tinha como base de inspiragao para seu personagem um orixa especifico. Foram
escolhidas as entidades femininas Oxum, lemanja, lansa, Oba, Ewa, e duas

30entidades masculinas, Exu e Oxala . Muitos pontos ou musicas de saudagao eram

cantados na encenagao, assim como o figurino e objetos de cena eram
caracteristicos de cada entidade. Em paralelo aos mitos loruba, outras referencias
religiosas apareciam com forga na encenagao, como: cantigas, rezas, simpatias,
imagens de santos, referencias folcloricas encontradas tambem na formagao cultural
do Brasil.

No inicio, As Bastianas, narra a historia da formagao de um povoado no
sertao cearense, a inauguragao de uma comunidade de pequenas casas populares.
Assim, e possivel se fazer um paralelo com a mistura caracteristica da formagao
cultural do nosso pais, uma cultura mestiga, como exemplifica Amalio Pinheiro:

(...) a mestigagem se constitui como uma trama relacional,
conectiva, cujos componentes nao remontam saudosa e solitariamente a
instancias autorais perdidas, mas sim festejam o gozo sintatico dessa
tensao relacional que se mantem como ligagao rndvel em suspensao.
(PINHEIRO, 2007, p.10).

29Cultura loruba, originaria de um povoado do Antigo Egito, qqe sob tutela de um guerreiro chamado
Odudua, fogem e se mstalam na regiao da Nigeria e Benin na Africa.
30Oxum protege as mulheres gravidas, o parto e as criangas ate cinco anos. E representada pelo
ouro. Cor: amarelo. Elemento: agua doce e cachoeiras; lemanja representa a mae de todos (...)
governa as criangas dos cinco anos ate os quinze. Cor: azul. Elemento: agua do mar; lansa e o raio,
a tempestade, o fogo. Cor: marrom. Elemento: vento; Oba, dona das instituigbes e dos casamentos
estaveis, protetora da familia e da cozinha Cor: vermelho. Elemento: fogo; Ewa responsavel pelo
transe, inspiradores das artes em geral. E o ceu quando ele esta cor-de-rosa, dai vem sua cor.
Elemento: chuva; Exu domina os mercados e as comunicagoes.(...) faz a ponte entre as entidades e
Os homens. Cor: indigo e vermelho. Elemento: fogo; (KLEIN, 2010, p.23-25) e Oxala o pai de todos
os orixas. Cor: branca.
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A montagem de As Bastianas passa a ser um marco na trajetbria da
Companhia, pois, como era proposto no projeto original, a pesquisa seria

31desenvolvida durante a ocupagao de um albergue para moradores de rua . O

processo de criagao do espetaculo comega a ser desenvolvido na relagao de troca
com os moradores desse lugar, em sua maioria migrantes de diversas regibes do
pais, principalmente vindos de cidades do norte e nordeste.

A exploragao de espagos alternatives de encenagao e a dramaturgia
fragmentada comegam aparecer com bastante forga. Tendo como base a obra de
Camilo, a pega foi se constituindo de forma processual, se misturando com a
realidade do lugar. A encenagao acontecia num trajeto que caminhava pelas
instalagbes do albergue e a participagao dos moradores dava um brilho especial ao
espetaculo, ora magicamente poetico, ora extremamente realista. Talvez por ser
uma criagao basicamente narrativa e ter um texto fragmentado, o espetaculo abria
muitos espagos para a manifestagao do espectador, sendo ele morador do albergue
ou uma pessoa vinda de fora do equipamento, da sociedade em geral. O que
acontecia durante a encenagao era algo valioso: neste encontro, nesta celebragao
artistica, os seres humanos se misturavam, independentemente das divisbes de
classe, as quais sao submetidos pelo sistema social.

Por mais que o cotidiano do albergue fosse um lugar de muita dificuldade,

pobreza e doenga, ainda assim, a atmosfera propiciada pela arte, fazia com que os
corpos compartilhassem informagbes e construissem um ambiente poetico sugerido
pela obra. Durante a encenagao, outra relagao tempo/espago era experimentada,
nao deixando de lado as diferengas entre as classes e os problemas sociais, mas
criando-se um lugar onde sonhar era permitido, onde a imaginagao abria espagos de
poesia naquela realidade. A dureza do equipamento publico e todos os seus
problemas rotineiros ficavam em suspenso e ate depois da pega terminada, as

sensagbes ali vividas ainda reverberam nos corpos.

Em meados de 2002 a Companhia Sao Jorge ocupa o Albergue Caninde e no ano 2004 realiza
uma temporada do espetaculo no Projeto Oficina Boracea. Albergues sao equipamentos publicos
para o abrigo de pessoas em situagao de rua, no caso do Caninde, tambem abrigava migrantes de
diversas regioes do pais, hospedados para tratamento medico O Projeto Oficina Boracea, era um
aibergue modelo, inaugurado no final de 2003, onde diversas ONGs ofereciam oficinas para os
moradores, como padaria, lavanderia, reciclagem, etc.



O espectador que sai do albergue, de volta para a cidade-
espetaculo, talvez reaja diante do lirismo encarnado da cena. Atravessar o
albergue, moradia provisdria de figuras irredutiveis a paisagem, causa
desconforto - esse talvez o cerne da cena. Nao porque seu objetivo fosse
produzir desconforto na receppao, mas porque e, antes de mais nada, esse
material da cena: desconforto de artistas engajados na experiencia imediata
da qual veem precipitar seu cordel. (RAMOS, 2005, p.22)

Muitas perguntas e questionamentos vinham depois de cada apresentapao.
As discussdes entre os integrantes do grupo sempre caminhavam para reflexoes,
como: o que se estava propondo com aquilo? Ate que ponto se interferia na vida
daquelas pessoas? Onde ficava a arte?

Apos uma apresentapao de As Bastianas, onde um morador do albergue,
conhecido como Sr. Cardoso, questionou a presenpa dos atores naquele espapo,
dizendo que “a cultura estava tirando o feijao do arroz dele”, identificamos alguns
destes questionamentos ressaltados pela atriz Mariana Senne e pelo diretor do
espetaculo Luis Marmora: “O nosso objetivo e revelar o espapo com as pessoas. E o

que esta acontecendo? Estamos maquiando a realidade com uma encenapao
ilusionista? Nossa visao e conciliatoria?” (SENNE, 2003, p.03). Os questionamentos 
sao sobre a presenpa do publico dentro dos dominios do Albergue, o quanto a

relapao dos moradores e a presenpa das pessoas da sociedade em geral se
tornaram um dos acontecimentos da pepa. “Parei na questao do ilusionismo. Nao

acho que e assim. Talvez entao a gente tenha que retomar outros espapos como,

por exemplo, o outro refeitorio. (MARMORA, 2003, p.03).”.

A pepa deveria entao servir como denuncia daquela situapao de vida? Ou
como se fosse um tour pelas dependencies do equipamento? Os incbmodos sobre
as escolhas e sobre o que acontecia ali acompanharam a temporada. Isso fez com
que o grupo sempre tentasse encontrar saidas e permitisse a livre manifestapao

durante a pepa.

Estamos falando para dois publicos Para os albergados, e
maravilhosa a transformapao do espapo. Para o publico de fora talvez nao
seja tao bom. O que significa fazer uma mesma pepa para dois publicos
diferentes? (SENNE, 2003, p.03).

Assim, com todos estes questionamentos, foi se criando uma singularidade
para o grupo. As prbximas montagens nao mais seriam para salas de formato mais 



convencional, ou paleo italiano. Aqui a pesquisa por espapos alternativos e a mistura
de outras linguagens artisticas comepa a se tornar um perfil da Companhia. Tambem

a troca de informapbes entre os corpos em cena e a participapao direta da plateia
sao mais exploradas.

A experiencia vivida em As Bastianas despertou nos corpos dos atores em
cena estrategias de sobrevivencia peculiares para aquele espapo, ou seja, a
dramaturgia comepava a abrir brechas para manifestapbes que pudessem ocorrer
durante a encenapao. Estas dramaturgias, por mais que fossem baseadas em textos
literarios, nao mais seriam entendidas como um sistema fechado, e sim um sistema
que estabelece trocas com o meio em algum nivel, um sistema semi-aberto.

1.5.2.2 O Santo Guerreiro e o Heroi Desajustado

Finca Sao Jorge essa espada no meu peito
Sou Dom Quixote de La Mancha, o mundo inteiro

Azul e branco, arco-lris de guerreiro
Mata o dragao e da meu nome verdadeiro

Tu es bem forte, oh tao nobre cavaleiro
Tens o teu nome conhecido no mundo inteiro

Sigo contigo, sonhador, nos dois guerreiros
Nos somos Jorges e Quixotes brasileiros.

(Walter Machado e Georgette Fadel)

Apos a criapao de As Bastianas, a Companhia Sao Jorge, que ate entao vinha

num fluxo de produpbes, resolveu fazer uma pausa em suas criapbes. Uma especie
de crise se instaurou. Toda a ousadia experimentada na ultima montagem deixou o
grupo um pouco sem rumo. O que seria da Companhia pbs Bastianas? Para onde ir?
Que caminhos seguir? Muitas perguntas e nenhuma resposta que fosse realmente
contundente. Foi nessa epoca que decidiu-se pela remontagem de Pedro o Cru para

uma temporada de apresentapbes de seu repertbrio de pepas. Foi uma pausa para
voltar o olhar para si, fazer uma autoanalise buscando entender as escolhas que

tinham feito ate entao, afim de reapresentar, numa sequencia cronolbgica, as suas 

criapbes.



O dialogo com espapos alternativos de encenapao, passa a ser uma das
caracteristicas do grupo, e nesse lugar, a cidade invade a perceppao dos corpos dos
atores e surge a vontade em realizar um espetaculo que estabelepa uma troca com a
rua. Assim, em 2007, a Companhia Sao Jorge de Variedades desenvolve sua
linguagem de teatro de rua. O resultado deste processo e a montagem de O Santo
Guerreiro e o Heroi Desajustado. Baseado no livro Dom Quixote De La Mancha, de

32Miguel de Cervantes , a pepa retrata a saga do cavaleiro andante pela cidade de

Sao Paulo que se encontra com Sao Jorge, o Santo Guerreiro.

O Santo Guerreiro narra a historia de uma companhia de teatro que caminha
ha seculos em busca do mar, chega a metropole e nesse imenso mar de concrete e

cinza se instala para contar a historia de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho
Panpa. Durante a narrativa, Dulcineia, a amada idealizada do heroi e por quern ele
luta, e representada pela cidade de Sao Paulo que, como num desfile de escola de
samba, vai sendo apresentada em alas para o cavaleiro. Desiludido com as
peculiaridades das leis que regem sua amada, o fidalgo perdido entra em atrito com

seus proprios ideais e resolve desistir da caminhada e da vida de cavaleiro andante.
Neste momento, Sancho Panpa, seu fiel escudeiro transforma-se em Sao Jorge

Guerreiro na tentativa de mostrar para o cavaleiro que existem outras possibilidades

de caminho. Ele se faz representante dos coletivos de arte na cidade, mensageiros

de esperanpa e forpa.

Uma arena se formava nas ruas ou prapas, onde a montagem seria encenada
e o publico se acomodava ao redor. A pepa acontecia num dialogo direto com a
cidade, nao sb por ser encenada em espapo aberto, mas pela propria historia, ja que
a amada idealizada pelo heroi era a propria metrbpole.

A proposta da dramaturgia era um roteiro fragmentado e semi-aberto que
abria espapo para este dialogo com a cidade. Por conta disto a arena foi escolhida
como o formate de paleo, pois convidava o espectador a ver a historia de perto,
levando-o a identificapao com as questbes colocadas em cena. O que se via eram
intervenpbes acontecendo o tempo todo, principalmente na apresentapao das alas

32 CERVANTES, Miguel (1547-1616) Poeta, novelista e dramaturge, considerado um dos maiores
escritores da literatura espanhola
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representando a cidade e na desistencia do herbi. Nestes momentos, a identificagao
dos espectadores com as questbes colocadas em cena, era tamanha que fazia com

que alguns entrassem no coro e atuassem. Algumas dessas participagbes foram

memoraveis provocando questbes que deram origem as primeiras reflexbes
presentes nessa pesquisa.

Como ilustragao, descreveremos resumidamente duas intervengbes do
publico que ficaram registradas nas membrias de quern assistiu e poderiam, se
tivesse existido espago e abertura suficiente dos artistas em cena, ter mudado os
rumos da histbria:

Exemplo 1: Uma mulher, aparentemente moradora de rua, assiste a
encenagao. O tempo todo ela faz comentarios sobre o que esta se passando na
pega, opinando sobre as questbes ali levantadas. Ela tern uma voz potente e muita

presenga de cena, de modo a se tornar urn foco de atengao para quern esta
assistindo a pega. De repente, nao controlando sua indignagao com a desistencia do

herbi, ela entra efetivamente na cena. Quixote esta desiludido. Os problemas de sua

amada sao gigantes. Nao ha mais espago para o sonho, o efemero, a poesia, a

esperanga. Tudo e concreto e cinza. Num surto de loucura, o cavaleiro se joga ao

chao e diz nao encontrar mais nenhum caminho por isso vai desistir. Neste

momento, a moradora de rua, pega a langa do herbi e aponta para o corpo dele

estendido no chao, e diz: “Eu sou a sua Dulcineia. Estou mais morena por conta do

sol. E agora Dorn Quixote?” Um silencio se instaura e entao ela o obriga a se

levantar. Juntos seguem em busca de novos caminhos.

Exemplo 2: Nesse mesmo momento da pega, onde o herbi desiste da
caminhada, urn senhor chama a atengao de todos pelo som de seu choro. Ele, em
meio a lagrimas e solugos pede encarecidamente que Dorn Quixote nao desista de
lutar, que acredite que a vida ainda tern solugao, que precisamos continuar

sonhando, precisamos ter esperanga.

Em momentos como estes, a Praga da Republica, localizada no centro da
cidade de Sao Paulo, local onde a pega ficou em cartaz por duas longas
temporadas, ficava tomada por urn silencio, deixando urn ar de suspensao na



loucura cotidiana daquele lugar. Um dos motes da historia era provocar uma reflexao

sobre a figura do heroi nos dias de hoje. Durante a desistencia do cavaleiro, a
manifestagao das pessoas era sempre fervorosa com pedidos para que ele
continuasse acreditando na humanidade.

Essas intervengbes nos levam a acreditar, por mais que as epocas sejam
outras e a quantidade de informagbes que recebemos seja muito grande, que a
figura do heroi se faz necessaria, como uma necessidade de acreditar em alguem
com habilidades superiores para nos proteger, alguem que nao ira fraquejar perante
os obstaculos da vida.

O Santo Guerreiro talvez tenha apontado caminhos que seriam percorridos
com maior propriedade pela Companhia posteriormente. Aqui se explorou as pragas
do centro da cidade de Sao Paulo como espago de apresentagao e ensaios. O coro,
escolhido como linguagem na encenagao, abriu as portas para artistas de fora
trocarem experiencias com os integrantes da Companhia.

E aqui que a rua surge como possivel ambiente de encenagao na historia das
montagens da Companhia. O dialogo com a cidade, onde o uso do espago aberto
possibilita uma maior troca de informagbes entre a historia do espetaculo e o
ambiente, passa pelo corpo do ator em cena permitindo intervengbes do publico.
Essa maneira de fazer teatro sera radicalmente explorada em Barafonda.

Foi durante o processo de montagem e as temporadas de apresentagbes de
O Santo Guerreiro que as questbes ligadas a essa dissertagao, enquanto 
disparadores, apareceram com intensidade. Enquanto artista em cena, nao era
possivel entender porque as interferencias, decorrentes da encenagao, nao
poderiam fazer parte da historia e porque o roteiro nao era alterado de acordo com
essas intervengbes. Muitas perguntas como: Por que nao mudar o rumo da pega a 
partir de tai intervengao? Por que precisamos levar a historia para o final que

ensaiamos? Por que nao se pode delegar o oficio da atuagao para uma pessoa do

publico que decidiu entrar na pega? Para responder tamanhas inquietagbes seria 

necessario uma outra montagem a se explorar urn pouco mais antes de se alcangar 

o que a companhia estava ansiando. O Santo Guerreiro nao era a pega que traria 



tais respostas. Sua fungao era a de levantar questoes apenas e, talvez, nem fosse o

momenta propicio para se provocar tamanhas discussdes. Essa pesquisa comegava
a nascer dessas inquietagbes em cena, mas seria preciso maturar as ideias em outra
montagem antes de encontrar supostas respostas aqui posteriormente
argumentadas.

1.5.2.3 Quern nao sabe mais quern e, o que e e onde
esta, precisa se mexer

A revolugao comega como urn passeio.
Heiner Muller

33Ancorados pela obra de Heiner Muller , as investigates da Companhia

resultaram na sexta montagem Quern nao sabe mais quem e, o que e e onde esta,
precisa se mexer. O espetaculo comega propondo urn passeio pelo quarteirao da
Barra Funda, onde cartazes e faixas sao distribuidos, atrapalhando a ordem e
incitando uma possivel revolugao, em pleno meio dia de uma sexta-feira. Apos o
passeio pelo quarteirao do bairro, o publico e convidado a entrar na “Casa de Sao
Jorge" sede do grupo, onde se realiza grande parte da encenagao.

O espago esta caracterizado como se fosse o porao de uma casa ou urn
34“apartamento Gaiola ”, pois as paredes do cenario sao feitas de telas de arame e

madeira fazendo referenda a uma especie de prisao, urn viveiro. O publico assiste a
encenagao sentado em sofas posicionados como plateia. Estes podem ser
entendidos como urn apartamento vizinho, uma sala de onde se ve, pela janela, o
que se passa na sala da casa ao lado. O cenario e composto por urn excesso de
coisas, tais como: roupas penduradas, livros, urn sofa, urn banheiro improvisado, urn
fogao, uma geladeira, urn teclado e ao fundo imas de geladeira com imagens de
personalidades da histaria em geral. O espetaculo tern, pelo menos, tres
movimentos, onde o cenario, as figuras, os figurinos, as musicas se alteram
completamente de acordo com a epoca, passando por movimentos como: guerra,

33 MULLER, Heiner (1959-1995). Dramaturge e escritor alemao E considerado discipulo e seguidor
da obra de Bertolt Brecht
S^Definigao da propria Companhia, especificando como se entende o cenario de Quem nao sabe.



revolupbes politicas e sociais, nos levando a refletir sobre a postura que exercemos
frente a sociedade de nossa epoca e frente a humanidade.

A mistura de elementos que compdem o cenario e o espapo na construpao da
obra, fazem com que ela seja entendida como uma encenapao de carater hibrido,
como melhor exemplifica abaixo Bernd apud Schuler:

Como exigir pureza do que nasceu impuro etnica e literariamente?
Ora, a pureza, desde as ideias platonicas, perece de sua imobilidade. A
renovapao vem das sombras, da margem, do mundo em movimento, de
discursos rebeldes a gramatica e a Idgica. O hibrido mistura cores, ideias e
textos sem anula-los. (SCHULER apud BERND, 2004, p.100).

Se analisarmos a dramaturgia de Quem Nao Sabe a luz da citapao acima,
podemos afirmar que se trata de uma dramaturgia hibrida, desenvolvida como uma
imensa colagem de muitos fragmentos, textos e autores diversos, muitas referencias
em momentos diferentes da historia da evolupao humana, de revolupbes politicas,
guerras, movimentos alternativos, passando por epocas diversas ate chegar nos dias
atuais. Essa hidridez faz com que a dramaturgia dialogue com o conjunto de
informapbes disponiveis no repertorio de cada espectador. Desta maneira, estes
individuos podem juntar os fragmentos da narrativa como melhor lhes convir.

Este espetaculo usa-se de uma dramaturgia aberta, cheia de lacunas e
metaforas, como tambem e a obra do proprio Heiner Muller. A mistura, ou o uso de
elementos diversos e um de seus diferenciais, pois e, sem duvida, a pesquisa onde a
Companhia se permitiu uma ousadia muito maior em relapao aos padroes
conhecidos do universo do teatro. Abrindo-se para outras formas de manifestapao
artistica, como a Performance e a Inten/engao Urbana, a relapao do ator com o 

personagem tambem se altera. Aqui o ator esta em cena para discutir algo. Mais do

que vivendo um personagem, ele esta em cena como uma persona, uma especie de

tipo que passeia pela propria identidade do ator. E uma junpao de referencias, uma 

hibridapao, como exemplifica Bernd abaixo:

Os termos hibrido e hibridapao vem sendo utilizados, sobretudo pela
critica pos-moderna, preferencialmente os termos mestipagem ou
sincretismo, pois, segundo Garcia Canclini (1989, p. 14-5), mestipagem
estaria principalmente associado a mistura de rapas, no sentido, portanto,
de miscigenapao, enquanto sincretismo a mistura de diferentes credos



religiosos. Assim, hibridaqao seria a expressao mais apropriada quando
queremos abarcar diversas mesclas interculturais. (BERND, 2004, p. 99-
100)

A participate do espectador se da de duas formas: num primeiro momento,
ele participa ativamente da encenagao no passeio pelo quarteirao do bairro

colocando cartazes e sendo convocado para alguma possivel revolugao. No

segundo momento, ele contempla a cena e e convidado a se questionar sobre sua
postura politica perante a vida, sua apatia frente a momentos de crueldade e
autoritarismo. Por ser de conteudo basicamente politico, os espagos de parceria com
o espectador ficam muito mais evidentes nessas possiveis reflexbes do que em sua

participagao e interferencia na encenagao. A pega originalmente e realizada em
plena luz do meio dia, numa sexta-feira, onde as instalagbes de cena usam a luz

natural. Talvez, esse recurso utilizado, leve o espectador a se coIocar como urn
militante brigando por tais reivindicagbes, como se estivesse numa reuniao de cupula
de algum tipo de movimento revolucionario. Por conta disto, a montagem deixa, em

quern assiste, uma vontade de fazer algo, de realizar algum tipo de revolugao que
saia de uma possivel apatia diante de urn mundo de atrocidades.

A relagao com o espectador, a dramaturgia em fragmentos, o dialogo com a
rua, a mistura de linguagens, a nao linearidade da historia, a existencia de personas,
a encenagao a luz do dia no cotidiano da cidade e o experimento performatico sao
elementos esteticos que hoje fazem parte dos modos de organizagao e do perfil da
Companhia Sao Jorge de Variedades. Esse modo de organizagao sera explorado
com uma certa enfase em Barafonda, processo aqui narrado e analisado nos

proximos capitulos, tornando-se a base de investigagbes dessa pesquisa.

1.5.2.4 Reflexao sobre o Movimento Dois

Reconhece-se aqui o amadurecimento da produgao da Companhia. Sua
singularidade ja esta formada. Assim permite-se escolher e se aventurar em

conceitos diversos.

No Movimento Dois, a partir de As Bastianas, a Sao Jorge inaugurou uma
nova maneira de se organizar que talvez possa ter ligagao com o rodizio de fungbes.
A diregao dos espetaculos, por exemplo, ate entao, sempre esteve sobre os



cuidados de Georgette Fadel, que aqui passa a atuar. Desse modo outros atores

experienciam a fungao exercida por ela nos espetaculos. Nas produgbes que
seguiram pos Biedermann, a diregao foi assinada por outros membros do grupo: /As
Bastianas, Luis Marmora; O Santo Guerreiro e o Heroi Desajustado, Rogerio Tarifa;

e Barafonda que foi dirigido coletivamente pela Companhia sobre a coordenagao
geral de Patricia Guifford.

Rodiziando as fungdes, mudam-se tambem as configuragbes e isso obriga os
corpos a desenvolverem novas estrategias, novos entendimentos que podem, em
muitos casos, levar a crises ate que se entenda como sobreviver e continuar a
trajetbria. Foi assim que o grupo experimentou novos movimentos se fortalecendo
muito, dando maior qualidade e pluralidade artistica em seus trabalhos.

Pensando em toda a trajetbria desse coletivo, evidencia-se ainda mais o
quanto a escolha do nome diz respeito as caracteristicas do grupo. Nao se sabe se
intuitivamente ou por escolha o termo variedades esta no repertbrio de suas
encenagbes. As variedades aparecem, de alguma maneira, na maioria dos
espetaculos, na variagao da espacialidade escolhida ou na forma das
apresentagdes. Talvez sejam estas ate urn antecessor da maneira de produzir que
mistura referencias experimentadas em Barafonda.

Algumas sementes foram sendo langadas durante os quinze anos de

existencia do grupo, mas sb posteriormente, num momento de maior maturidade
artistica de seus integrantes, as raizes se fixaram e os dominios apareceram com
mais forga. E o que pode-se afirmar levando em consideragao as escolhas artisticas
presentes no movimento dois. As buscas sao de outra natureza, num momento de
maior propriedade, maturidade e seguranga que o anteriormente percorrido.

A escolha por relatar as pegas que fizeram parte da histbria do grupo se deu

na tentativa de estabelecer alguns aspectos de escolhas esteticas e uma linha
evolutiva, apontando os caminhos tragados ate os dias atuais e como eles
receberam contaminagbes de sua epoca, trocando informagbes com o meio. Nesses
quinze anos de existencia a Companhia Sao Jorge de Variedades pode
experimentar modos de produgao de uma maneira livre, conduzindo a busca por
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uma singularidade que os definisse. As montagens se relacionam, o que nos leva a 
destacar o quanto a construgao do espetaculo, em dialogo com os moradores do 

albergue em As Bastianas, a experimentagao do teatro de rua em O Santo

Guerreiro, e a dramaturgia composta atraves de fragmentos em Quern nao sabe 

mais... vieram a resultar na mistura de conceitos, linguagens, esteticas, metodos que
deram origem a Barafonda. Importante ressaltar que o movimento dois e 

contaminado da vivencia direta desta pesquisadora nos processos criativos do 
grupo.
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Capitulo 2

Barafonda

Teatro e feito no vento, todos os dias se destrbi, todos os dias se
cria, nao ha formulas, nao ha preconceitos, teatro e brincadeira.

Peter Brook

Uma “brincadeira” de experimentar possibilidades, assim tem trabalhado a

Companhia Sao Jorge de Variedades. Essa “brincadeira” esta presente em cada uma

de suas criagoes, onde a pesquisa tem caminhado por diversas frentes de acordo
com cada montagem. Durante a trajetoria do grupo, experimentou-se linguagens

diversas, ha mementos em que o foco e a exploragao de espagos. Outros, pautados

em tecnicas de atuagao ou em dialogo com cidadaos e moradores de urn albergue,
etc. Em Barafonda, a radicalidade da proposta de encenagao, levou a criagao a

transitar por muitos conceitos, como: exploragao de espago nao convencional,

encenagao em movimento, relagao ator-espectador, performance, happening, relagao

com a rua em pleno movimento, dramaturgia processual, teatralidade e

perfomatividade, relagao com o ambiente cidade, entre outros possiveis. Mas alguns

desses elementos estao presentes em montagens atuais do teatro paulistano, onde a

cena acontece em ambiente aberto de multiplas interferencias.

2.1 O teatro de pesquisa hoje na cidade de Sao Paulo
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Barafonda faz parte de um novo momento inaugurado por alguns grupos de
__ •
pesquisa na encenagao teatral na cidade de Sao Paulo. Para entendermos esse
momento em que o espetaculo nasceu e tentar levantar discussoes, faremos um
breve apanhado sobre o momento atual da cena teatral paulistana, contextualizando

as contaminagbes do espago/tempo em que o espetaculo foi criado - Sao Paulo,
Brasil, Seculo XXI.

Os grupos de teatro sao muito comuns na cidade de Sao Paulo, geralmente
possuem um vasto repertbrio de pegas, trabalhos de pesquisa continuada,
publicagoes, sede para ensaios e apresentagbes etc. Esse movimento ganhou
intensidade nos anos 90, onde artistas se reuniram formando coletivos para
pesquisar suas inquietagbes artisticas, como vimos mais detalhadamente no
historico da Companhia Sao Jorge no capitulo anterior. Toda essa efervescencia foi
gerando uma especie de perfil do teatro paulistano, onde uma parcela dos grupos
tern suas pesquisas de criagbes fomentadas por incentivos publicos fiscais,
resultando numa qualidade artistica bastante apurada.

(...) o interesse maior e aproximar os teatros performatives do que
vem sendo chamado de teatros do real. Pols e visfvel que uma parcela
consideravel das praticas cenicas de que hoje nao visa apenas a criagao de
uma pega, ou do que se poderia considerar um produto teatral acabado e
comercializavel no mercado da arte. Uma parte significativa desse teatro,
especialmente quando opta pelo trabalho colaborativo, e reconhecida pelo
envolvimento em longos projetos de pesquisa que, ainda que visem, em
ultima instancia, a construgao de um texto e de um espetaculo, parecem
distender-se na produgao de uma serie de eventos pontuais. (FERNANDES,
2012, p.26)

Hoje muitos coletivos teatrais buscam maneiras diversas de comunicagao,
escolhendo com muito cuidado o conteudo dos temas discutidos em cena e a forma
como se produz durante o processo criativo. A relagao entre o processo de criagao

artistica e o produto acabado, tern outros valores para esses agrupamentos, isto e,
os resultados alcangados vem de acordo com o andamento das pesquisas. A obra e
resultado de estudos aprofundados sobre determinados temas, experimentados em

processes longos de investigagao e pesquisa, depondo contra a politica do produto
com um acabamento final que se enquadra em tendencies esteticas pre-
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estabelecidas por um mercado de consume da arte. Neste sentido, a obra acaba tem 
um perfil politico e social, pois os processes sao longos com muitas pesquisas de 

campo e imersbes em bairros esquecidos ou a margem do grande centro. A
pesquisadora Silvia Fernandes exemplifica com bastante clareza o movimento
desses grupos:

Um bom exemplo dessas praticas sao as intervengbes em espagos
publicos que os coletivos organizam por meio de exaustivas pesquisas de
campo dedicadas a coleta de depoimentos dos mais diversos cidadaos, de
viagens exploratorias a bairros de periferia, das grandes metropoles
brasileiras, de convivio em zonas urbanas de trafico, criminalidade e
prostituigao, de ocupagao teatral de albergues de moradores de rua,
hospitais psiquiatricos e prisdes, de oficinas, debates e ensaios publicos
abertos a opiniao dos espectadores e, principalmente, de processes
colaborativos altamente socializados, que fazem questao de incluir
interlocutores tradicionalmente alijados da criagao teatral e buscam uma
aproximagao com o espectador nao restrita ao momenta da apresentagao
do espetaculo. (FERNANDES, 2012, p. 27)

Alem do processo de criagao ter um peso muito maior, os espagos usados
para as encenagbes tambem nao sao os mais convencionais e isso vem se tomando
uma forte caracteristica da arte contemporanea. Encontramos essa busca por
espagos alternativos de encenagao, como uma das caracteristicas do atual momento
da cena teatral contemporanea. Esse modo de organizagao dos coletivos de
pesquisa na cidade de Sao Paulo surge, talvez, como uma necessidade de

sobrevivencia da linguagem ou de exploragao de possibilidades, pois se faz notbrio o
aumento de coletivos com trabalhos que rompem com as paredes do paleo e saem

da sala fechada, explorando ruas, espagos publicos, lugares abandonados, antigas

fabricas, presidios, casas, pragas publicas entre outros.

O uso do paleo italiano ou a relagao paleo plateia ja nao e mais a unica

realidade para uma parcela dos grupos teatrais. A exploragao de espagos
alternativos para a encenagao vem ganhando forga, assim, consequentemente, a

posigao e a postura do espectador tambem sofrem alteragbes. A cadeira estofada e

confortavel no escurinho da plateia nao existe nesse contexto atual, nem mesmo a
posigao de um observador passivo que apenas contempla a cena. Aqui, o

espectador e atuante, participa da encenagao de maneira ativa, opinando, trocando
e criando em conjunto com os atores. Mesmo quando sua participagao nao e efetiva,

ele e incluido em situagao, pois o dialogo aberto e a relagao proxima sao formas de 



conduzi-lo ao questionamento, identificando assim assuntos de sua propria vida,
como: politica, cultura, educapao, cidadania e outros

Essa necessidade de sair das salas fechadas, levando o teatro para as ruas,
possibilita a troca com um publico muito maior, isso, de algum modo, rompe com um
impedimento social, permitindo assim a aproximapao e o conhecimento de qualquer
pessoa que possa se interessar, ate aquelas que nunca tiveram acesso a arte.

Sera que o paleo esta invadindo as ruas? Se pensarmos na origem do teatro,
podemos dizer que esta voltando para as ruas? O que se sabe e que, para alguns
grupos de teatro de pesquisa, especificamente em Sao Paulo, a manifestapao teatral
esta se diluindo na cidade e ganhando uma mobilidade mais ousada, como um
passeio ou um cortejo pelas ruas de um bairro, alem de novos observadores como
publico atuante. Os espetaculos com caracteristicas de criapao processual sao
produzidos numa relapao de troca, no dialogo aberto com o ambiente da cidade.

Como a Companhia Sao Jorge, outros grupos desenvolvem pesquisas com
35caracteristicas bastante semelhantes, como e caso de O Teatro da Vertigem ,

principalmente em sua mais recente montagem, Bom Retiro 958 metros. A
Companhia Sao Jorge de Variedades e o Teatro da Vertigem trapam um perfil
estetico semelhante e servem como exemplo para diagnosticar esse momento atual
de uma parcela do teatro paulistano de pesquisa.

O Teatro da Vertigem e uma das companhias teatrais paulistanas de maior

prestigio nos ultimos tempos, reconhecida pelo publico e pela critica por seu
repertbrio de encenapbes performaticas em espapos nao convencionais, como em
Apocalipse 1.11, espetaculo encenado em um presidio desativado e, BR-3,

encenado sobre embarcapbes nas aguas do rio Tiete. Agora em Bom Retiro 958

Metros, explora as ruas e a histbria de um tradicional bairro paulistano, o Bom Retiro,

caracteristico por ser um bairro de muito comercio, dominado principalmente por

imigrantes asiaticos.

35 O Teatro da Vertigem surgiu no ano de 1991 e e uma das Companhis de Teatro mais conhecida,
tanto no Brasil quanto em outros paises. Tern como uma das caracteristicas mais marcantes a
explorapao de espapos nao convencionais
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Bom Retiro 958 Metros e Barafonda sao montagens que dialogam em muitas
questbes de escolhas esteticas, alem de terem seus processos criativos
desenvolvidos na mesma epoca. Como uma tentativa de entender a existencia de

uma possivel tendencia estetica no movimento dos grupos teatrais de Sao Paulo,
elencaremos abaixo caracteristicas semelhantes e contrarias fazendo paralelos entre

as montagens dos dois grupos em questao:

• O uso de urn bairro como referencial de pesquisa, resgatando a
memoria historica da cidade, o convivio em comunidade (Bom Retiro -
Barra Funda) e provocando reflexoes sociais, politicas e de cidadania.

• A dramaturgia e processual, desenvolvida na relagao de troca entre os
corpos e o ambiente de encenagao.

• A encenagao se desenvolve com urn passeio do publico espectador
pelas ruas do bairro.

• O cenario e da cidade e sua arquitetura. Os corpos se inserem
naquele ambiente pre-estabelecido, compondo o espago e deixando a
cena aberta a qualquer intervengao.

• As cenas sao compostas com diversos elementos como: textos,
imagens, agbes, performances, coreografias, musica, intervengao,
tornando o espetaculo uma encenagao hibrida.

• A dramaturgia e confeccionada com fragmentos de muitas referencias.
Em Bom Retiro escrita por urn dramaturge especialista e em
Barafonda desenvolvida em processo colaborativo pelo elenco.

• Bom Retiro acontece no horario noturno e narra a memoria de urn
bairro onde os personagens aparecem como figuras fantasmas que
habitam o lugar. Ha uma critica sobre a especulagao imobiliaria na
cidade e a existencia de muitas
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pessoas usuarias de drogas morando nas ruas do centro da capital paulista.
Barafonda acontece durante o dia, no caos cotidiano do horario comercial da cidade

grande, mistura personagens mitologicos de tragedias classicas da literatura com
trabalhadores contemporaneos e antigos do bairro, a critica sobre a especulagao e o

uso de drogas tambem existem aqui, mas sao colocadas em cena de uma maneira
mais sutil.

Tendencia ou nao, a maneira de produzir os espetaculos que essas
Companhias estao experimentando tern provocado reflexbes, como exemplo as
palavras de Silvia Fernandes:

Nao por acaso os grupos mencionados buscam espagos urbanos
de uso publico para suas apresentagbes, em geral contaminados de alta
carga polftica e simbdlica, alem de apresentarem urn desvio geografico de
interesses, do centro para as periferias urbanas e nacionais e,
especificamente, recusarem-se a funcionar em circuitos fechados de
produgao e recepgao teatral. (FERNANDES, 2010, p. 85)

Pensando nesse cenario atual, Vertigem e Sao Jorge vislumbram certo
radicalismo no que diz respeito a encenagao teatral. As fronteiras entre as
linguagens, os espagos da cena e os espectadores sao borradas, permitindo urn livre
transito entre elas. Delineando um perfil de singularidades misturadas e uma ligagao
mais estreita com o dia-a-dia das na realidade da vida pessoas, Silvia Fernandes
melhor exemplifica essas experimentagbes como uma especie de vivencia do real:

Esse teatro de vivencias e situagbes publicas nao pretende,
evidentemente, representar alguma coisa que nao esteja ali. Ao contrario, a
tentativa e de escapar do territbrio especifico da reprodugao da realidade
para tentar a anexagao dela, ou melhor, ensaiar sua presentagao sem
mediagbes. E perceptivel, nesse impulso de captura do real, o desejo dos
criadores de levar o espectador a confrontar-se com as coisas em estado
bruto, seja por coloca-lo num espago concrete, contaminado de imaginario
prbprio, seja por misturar atores e nao atores nas apresentagbes, que
podem envoiver presidiarios, loucos ou moradores de rua, como acontecia,
por exemplo, com as Bastianas. Em todos os casos, o que se constata e
que a inclusao dos excluidos - os nao atores e os nao cidadaos -, e a ultima
gota de desarranjo nos paradigmas da representagao. Pois e evidente que a
presenga de um corpo desviante pela doenga, pela exclusao, pela
transgressao da norma, coloca em causa a representagao, na medida em
que interfere na cena com uma presenga extracenica, que se apresenta
mais como sintoma do que como simbolo. (FERNANDES, 2010, p.85-86).
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Simbolo ou sintoma, a presenga dessas informagbes podem alterar a
dramaturgia do espetaculo. E importante ressaltar a existencia de interferencias do

ambiente na cena de espetaculos criados estabelecendo um dialogo aberto com a

cidade. A presente pesquisa apresenta uma reflexao que caminha nesse sentido,

pensar a dramaturgia do espetaculo como um todo que abre o olhar para o ambiente
onde a cena e realizada. Entraremos mais detalhadamente neste assunto no
capitulo seguinte. Antes porem, elegemos o espetaculo Barafonda, da Companhia
Sao Jorge como objeto de analise dessa pesquisa, para tanto descreveremos

abaixo, de forma analitica, os caminhos, as linhas de pesquisa e as escolhas

esteticas que foram feitas durante o processo de criagao que deram origem a
montagem.

2.2 O Processo de criagao de Barafonda

Barafonda - s.f. 1. Situaqao em que nao ha controle ou ordem, na
qual um grupo de pessoas produz tumulto, pandemonio. 2. Mistura
desordenada de coisas diversas; mixordia, baralhada, bagunga. 3. Bordado
de agulha sobre pano desfiado; crivo. 4. Aglomerado populacional onde

36
havia confusao e balburdia.

36 Editorial Sao Jorges. Fanzine da Companhia Sao Jorge de Variedades, Numero Oito. Sao Paulo,
2010.
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Figura 1: Fotografia de uma cena da pega Barafonda, apresentada sobre a
grade de ventilagao do Metro (Sao Paulo - SP). Fonte: acervo
particular de Caca Bernardes.

Barafonda e a setima e mais recente montagem da Companhia Sao Jorge de
Variedades, e um espetaculo teatral que percorre as ruas do bairro da Barra Funda
numa distancia de 2 km. O espetaculo foi desenvolvido num processo de criagao de
cerca de dois anos de pesquisa, em meio a experimentos, intervengdes, improvisos,

debates, leituras, treinamentos, mostra de processo, etc. A bagunga, confusao, que
esta no significado do nome Barafonda, tambem se encontra de alguma maneira no

espetaculo, no sentido da quantidade de informagao que ele carrega e nas escolhas
esteticas que foram sendo feitas durante o processo, como poderemos perceber

melhor nas descrigdes a seguir.

O projeto inicial de criagao do espetaculo teve como base duas frentes de
pesquisa: O estudo dos coros na histbria do teatro desde sua origem e a memdria
da Barra Funda, um dos mais antigos bairros da cidade de Sao Paulo, onde a
Companhia ocupa um espago como sua sede desde o ano de 2007. Durante o
periodo do processo de criagao do espetaculo, o material de pesquisa levantado foi

muito vasto e de uma riqueza imensa que seria possivel criar outras pegas com o
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mesmo. Quem acompanhou o processo de perto presenciou as inumeras versbes
que o espetaculo teve. Depois de muito experimental", escolhas e decisdes foram
sendo tomadas para se chegar num resultado que poderia ser considerado final, um
texto, um roteiro fixo de agbes e cenas. Como o processo se instaurou durante dois

anos, dividiremos em duas fases.

2.2.1 A Primeira Fase

O primeiro ano do processo criativo foi principalmente direcionado para
levantamento do material de pesquisa teorico. Foram realizados encontros com os

37 38professores pesquisadores Sandra Sproesser , Bernardo Lynch de Gregorio e
39Luis Alberto de Abreu , pesquisadores de mitologia e teatro grego, que conduziram

debates, provocagbes e explanagoes sobre o tema, principalmente sobre a fungao
40do coro na pega e a presenga dos mitos. Antonio Rogerio Toscano , foi convidado

para uma provocagao sobre dramaturgia.

A comunidade do bairro tambem foi um dos focos da pesquisa de
levantamento historico, alguns encontros foram realizados na sede da Companhia
para receber os moradores. Abrir a casa para uma prosa com a vizinhanga. O evento
recebeu o nome de “Sopa e Cachaga”. Abaixo um trecho do livro de registro de
processo do espetaculo, onde os atores da companhia refletem sobre o resultado do
primeiro evento, avaliando os acertos e os erros, o texto abaixo e de Paula Klein:

Deixou mais ensinamentos de como conversar do que informagbes
diretas para a pesquisa. Sentamos no quintal da Barra Funda. Nos
acomodamos na borracharia que fica em frente a porta da casa do vizinho.
Para receber o vizinho, e legal limpar a casa - daquilo que somos - e abri-la
para que os outros sao. O primeiro contato foi altamente positivo, pois nos
ficamos com o receio de ter errado na forma de perguntar, e alguns
moradores vieram a sede se mostrando receosos de teram falado demais.
Estranhamento indica honestidade no comgeo da amizade, creio. Havera

37Sandra Regina Sproesser e Professora e Diretora da Escola de Arte Dramatica, da Universidade de
Sao Paulo.
38Bemardo Lynch de Gregorio medico psiquiatra estudioso de mitologia.
39 Luis Alberto de Abreu. Dramaturgo roteirista de teatro, cinema e televisao. Idealizador da Escola
Livre de Cinema de Santo Andre - SP. Assina e orienta a dramaturgia do Grupo Galpao Cine Orto, de
Belo Horizonte - MG. Recebeu diversos premios pelas suas criagbes dramaturgicas, como Shell,
APCA, Apetesp, entre outros.
40 Antonio Rogerio Toscano e Mestre em Artes Cenicas pela Universidade Estadual de Campinas -
SP Pesquisador, Diretor Teatral e Dramaturgo. Ministra aulas de teoria e histbria teatral na PUC-SP,
ECA-USP e na Escola Livre de Teatro de Santo Andre.
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mais encontros, se falara mais, as criangas poderao correr ou brincar, so a
casa estara mais arrumada para tudo isso. (Livro de registros de processo
de Barafonda, 2010).

A converse com a comunidade do bairro, alem de estabelecer uma
convivencia foi fortalecendo possiveis parcerias. Trouxe informapbes
complementares sobre o cotidiano do bairro que nao se encontra em nenhum livro
de historia. Tambem curiosidades sobre a existencia de moradores ilustres e

personalidades que moraram por ali, como Mario de Andrade e Inezita Barroso.

No final do primeiro ano de pesquisa, os atores do nucleo da Companhia,
alimentados pelo material levantado, experimentaram a direpao individual em
pequenos experimentos de coros. A proposta era que durante uma semana cada urn
apresentaria sua versao de coro, abrindo a possibilidade de convidar outros artistas
para participarem, ja que os coros antigos eram compostos por urn numero muito
grande de pessoas. Ao todo foram sete coros, com linguagens e escolhas muito
diferentes, todos tinham como ponto em comum o dialogo com a cidade como
cenario e o bairro como historia de fundo.

Os experimentos que foram apresentados pela Companhia Sao Jorge como
meio de processo estao relacionados abaixo com uma breve descripao do que foi
abordado em cada urn deles:

1) A Historia da Cabrita - Direpao Paula Klein. Coro em formato
dionisiaco, com muita musica, vinho, frutas, corpos pintados e invasao das
ruas. Narra a historia de uma cabrita que se desgarra do bando para viver
novas aventuras na cidade (na historia do bairro e presente a existencia de
leiteiros que andavam com suas cabras oferecendo leite batendo de porta

em porta).

2) Experimento Opera Barafonda, O Encontro de Quatro Coros -

Direpao Alexandre Krug. Quatro mini coros representando epocas e
questbes diversas da Barra Funda como: O berpo do samba, trazendo a
memoria do samba paulista; Revitalizapao, empreendimentos imobiliarios
da atualidade, agredindo a memoria e a paisagem do bairro com seus
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41arranha-ceus; O artista Raphael Galvez , trazendo a arte como um
42

possivel forma de resistencia; O progresso de Lopes de Oliveira , uma
das figuras mais importantes na historia de crescimento do bairro.

3) Experimento Barafonda - diregao Patricia Guifford. Personagens
fantasmas ressuscitados do passado e colocados no cotidiano deslocado
da cidade atual. Passeiam pelo quarteirao onde se localiza a sede do
grupo e montam pequenas instalagbes na calgada, dialogando com os
transeuntes.

4) Corofadel - Diregao Georgette Fadel. Ampliagao e
transformagao dos personagens do espetaculo Quern Nao Sabe Mais
Quem E... Realizam um passeio pelo quarteirao do bairro propagando e
tentando estabelecer uma possivel revolugao, colocando cartazes,
distribuindo papeis, levantando faixas, etc. Ao final acontece um encontro
entre um artista e um trabalhador da antiga industria das estradas de

43ferro , discutem sobre questbes da vida e como manter a esperanga

diante da dureza do mundo.

5) O Ladrao - Marcelo Reis. Baseado no conto de Mario de
Andrade. A historia se desenrola com a possivel presenga de um ladrao
que invadiu alguma casa da vizinhanga. Os moradores aos poucos saem a
procura do invasor e na confusao tipica de uma pequena comunidade,
personagens vao sendo apresentados ate o problema se dissolver e ser
esquecido. Foi ambientado na Barra Funda antiga.

41 Raphael Galvez Raphael Galvez (1907 - 1998) Pintor, escultor, desenhista a e professor.
Paulistano, morador do Bairro da Barra Funda na Rua Lopes de Oliveira, algumas de suas obras
retratam o bairro nos anos 40.
42 Lopes de Oliveira (1927 - 2005) advogado e servidor publico. Entre outros cargos publicos foi
Presidente do Banco Nacional de Habitagao (BNH) Hoje da nome a rua onde se localiza a sede da
Companhia Sao Jorge de Variedades.
43 A Industria ferrea no Estado de Sao Paulo (Fepasa S.A), foi importante na historia do bairro da
Barra Funda, por ter empregado muitos funcionarios em sua construgao e expansao nos anos 1960.
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6) O Futuro e Aqui - Diregao Mariana Senne. O experimento faz
44uma parodia do filme Dzi Croquetes com os usuarios de crack

moradores de rua do bairro. Com uma brincadeira de passagem do tempo,

onde o presente e retratado pelos usuarios de crack; o passado por urn
passeio turistico pelo bairro, visitando lugares onde havia antigos pontos
historicos; o futuro e onde encontramos a Companhia Sao Jorge
discutindo sobre como teria sido a morte de cada urn de seus integrantes.

7) O Teatro e a Peste - Diregao Rogerio Tarifa. Baseado no livro O
Teatro da Crueldade, de Antonin Artaud. O coro reunia pequenos nichos
de atuagbes cenicas, ambientados como numa feira de teatro de
variedades, tendo como tema os horrores da humanidade.

Os experimentos foram apresentados ao longo de uma semana. Depois
desse primeiro contato com o publico, o material levantado pelos atores nas
propostas de seus experimentos seria minuciosamente analisado, discutido,
elaborado para dar continuidade ao processo de criagao da pega.

A abertura do processo de criagao de espetaculos com apresentagbes
publicas de suas investigagbes e uma das caracteristicas desses grupos de
pesquisa, onde, como coloca Silvia Fernandes, a teatralidade se contamina com
alguns modos de organizagao da performance, que lidam com agbes do aqui e
agora, para colocarem seus experimentos em contato com o publico, estabelecendo

urn carater processual de suas pesquisas.

Talvez se pudesse caracterizar essas breves criagbes apresentadas
em ensaios publicos ou produzidas em workshops internos como
teatralidades contaminadas de performatividade, cujo carater instavel
explicita-se no tragado processual e na recusa a formalizagao.
(FERNANDES, 2012, p. 26).

Na proposta original de criagao do espetaculo Barafonda, o texto seria
assinado por urn dramaturgo convidado que desenvolveria a dramaturgia durante o

44 Dzi Croquetes, 2009, dirigido por Tatiana Issa e Raphael Alvarez. Documentario que narra a
traietoria do grupo de danga do mesmo nome, composta essencialmente por homens que usavam
roupas coloridas e extravagantes, brilhos e maquiagens. O Grupo tornou slmbolo da contracultura no
confronto contra a ditadura militar.
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processo em colaboragao com os atores. No entanto, apos essa primeira fase do
processo, onde os resultados alcangado pela pesquisa, ainda em andamento, foram
mostrado ao publico em formas dos pequenos coros. A coordenagao dramaturgica e
diregao dos experimentos foi feito pelos prbprios atores. O dramaturgo convidado

para assinar a pega, Antonio Rogerio Toscano, orientou a Companhia para que
desenvolvessem a dramaturgia a partir daquele material, e que assumissem uma
criagao coletiva.

Essas intervengbes foram muito importantes para dar continuidade as
pesquisas, pois havia algo materializado que poderia servir como ponto de partida
para a proxima fase do projeto.

2.2.2 A Segunda Fase

A segunda fase teve inicio em 2011, segundo ano do processo, onde a
pesquisa historica ja estava avangada e algumas escolhas e recortes tinham sido
feitos, principalmente pelas propostas dos coros encenados na fase anterior. Foi
nesse momento que a Companhia, percebendo que a montagem necessitava de um
grande coro, abriu as portas para outros artistas interessados em trocar
experiencias, agregarem ao grupo em suas pesquisas. Jovens atores ainda
cursando Universidades e artistas experientes de outras redondezas se juntaram ao
processo, formando um elenco de quase trinta pessoas, um grande coro!

O processo aconteceu quase que completamente a partir de experimentos
praticos de cenas e improvisos, feitos sempre no ambiente externo. O ensaio
comegava ja com a exploragao do espago, ou seja, geralmente iamos para as ruas e
la, num dialogo aberto com o cotidiano movimento urbano, criavamos as
intervengbes cenicas, os dialogos, as relagbes, a histbria dramaturgica do espetaculo

estava sendo desenvolvida naquele momento.

A falta de estrutura que tinhamos nas ruas, as agbes da natureza como o

calor, o frio excessive, ou fortes chuvas, somados as tentativas de exploragao do
espago, faziam com que os corpos dos artistas em cena beirassem a exaustao.
Repetiamos cenas e intengbes na esperanga de firmar uma ou outra, mas quase

sempre era impossivel repeti-las com toda intensidade e riqueza de movimentos,



principalmente de um dia para o outro. Fomos percebendo que uma linha
dramaturgica era mantida, mas que era praticamente impossivel repetir a cena

exatamente igual, pois quase sempre outras informagbes, se agregavam ou se
descolavam da cena. Em meio a brigas, discussbes e ao cansago natural do

processo, aos poucos se entendeu que a dramaturgia se constituiria dessa maneira.
Teriamos um roteiro de agbes e textos fixos, mas a historia da pega teria abertura

para o complemento de informagbes momentaneas, ou seja, que as agbes,
intervengbes, interrupgbes que acontecessem no dialogo dos corpos com esse

ambiente-cidade durante o espetaculo, formariam um cenario, agregando
informagbes a historia da pega.

Um foco no momenta em que criamos e averiguar como
determinados padroes surgem no ambiente a partir das questoes que
langamos para nds mesmos. Tai provocagao, de alguma forma cria no corpo
uma atitude diferente em relagao ao espago. Esta atitude traz uma prontidao
no corpo que podemos entender como um estado corporal gerado por
aquela agao. (...) Este estado transforma o corpo em algo diferente, tanto
para o ambiente como para nds mesmos. Nao e mais o corpo que levantou,
caminhou e escovou os dentes. O corpo agora tern uma tensao diferente.
Este estado corporal esta interligado num fluxo de informagbes entre
diversos estagios e niveis de diferentes sensagbes e percepgbes. O corpo,
neste momento, cria uma necessidade diferente em relagao ao tempo e ao
espago. (BASTOS, 2003, p.24)

O dialogo com o ambiente das ruas levou os corpos dos atores a

desenvolverem outros padrbes de sobrevivencia, mantendo a atengao tambem no

que estava acontecendo ao redor, abrindo brechas nas agbes de movimento e texto

para interferencias instantaneas que pudessem agregar informagbes. O corpo aos

poucos desenvolvia estrategias e habilidades de como entender e lidar com tais
informagbes que se mantinham em constante movimento. Entendeu-se que o

espetaculo teria um sistema dramaturgico que agregaria as intervengbes
momentaneas do ambiente de encenagao, onde cada espectador tambem pudesse

incluir informagbes e imagens da cidade, em historia, num nivel muito mais complexo

que em uma encenagao com dramaturgia fechada. Assim, os carros passando, o
mendigo no chao, a senhora na janela, o cachorro latindo, toda informagao que

passasse pelo olhar de quern estava assistindo, comporia a dramaturgia da pega,

tudo estava no ambiente-cidade Barafonda.
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Barra Funda, a memoria de um bairro paulistano

Ao montar o excepcional e emocionante Barafonda, a Companhia
Sao Jorge de Variedades propde ao imenso coro de espectadores que
segue o percurso de apresentagao do espetaculo, com mais de 2 km de
percurso, que recoloque com os olhos no bairro e em sua gente e em si
mesmo. O espetaculo e surpreendente e comega na “abandonada pelo
poder publico" Praga Marechai Deodoro e segue para a Barra Funda para o
“coragao" do bairro, depois do leito da estrada de ferro. (MATE, 2012, p.31).

Uma incursao pelo cotidiano do bairro, como descreve Alexandre Mate. No
ano de 2007 a Companhia Sao Jorge de Variedades na busca por um lugar para

morar encontra no bairro da Barra Funda um espapo que vai de encontro com as
vontades e necessidades do grupo. O Bairro tambem tern suas semelhanpas com as
caracteristicas do grupo, por ser um lugar de muitas coisas misturadas, pessoas,

atividades, dentro da metropole mas que ainda conserva caracteristicas de bairro de
cidade do interior, pode-se dizer que e um bairro de variedades. A Barra Funda,

entao se torna o bairro onde se localiza a sede do grupo, na Rua Lopes de Oliveira,

45Jorge Garcia, bailarino e coredgrafo, diretor da J. Garcia Companhia de Danga.
46Lincoln Antonio, maestro e diretor musical, pesquisador da cultura musical brasileira. E
integrante do grupo A Barca.
47Lucia Helena Gayotto, terapeuta vocal, e professora da Escola Livre de Teatro de Santo Andre -
SP Trabalha como diretora vocal com diversos atores e grupos de teatro.

Nessa fase alguns profissionais foram escolhidos para auxiliarem no
processo, sendo eles: o coreografo e bailarino Jorge Garcia4^, convidado para olhar

o corpo, treinando-o para desenvolver estrategias de como dialogar com o ambiente
em movimento. Tambem foi responsavel pela direpao do movimento; o maestro

46Lincoln Antonio , cuidou da musica e direpao musical, trazendo referencias de

manifestapbes musicais e festas populares da cultura regional brasileira e africana; a
terapeuta vocal Lucia Gayotto47, ficou responsavel pelo treinamento de voz e

direpao vocal interpretativa. Trabalhando o uso da voz para uma encenapao em
espapos abertos, com exercicios especiais para a necessidade de cada ator.
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A area Barra Funda/Campos Elisios foi, no inicio do seculo XX, o
territdrio mais caracterizadamente negro de Sao Paulo. Bergo do samba
paulista, ali se localizavam os clas africanos urbanos, nos cortigos e
casinhas (...). (ROLNIK apud BRUNELLI et al, 2006, p.23)

O bairro teve sua origem onde se localizava um grande sitio chamado
Chacara do Carvalho, de propriedade do Barao de Iguape e mais tarde herdado por
Antonio Prado, entao prefeito da cidade. Como aconteceu com muitas propriedades

no seculo XIX, o terreno da chacara foi loteado depois da instalagao da via ferrea,
que dividiria o bairro em Barra Funda de Cima e Barra Funda de Baixo, ou Varzea da

48Barra Funda . A chegada da estrada de ferro e do terminal rodoviario deixaram o

bairro mais povoado, pois muitos operarios se instalaram ali para trabalhar na
construgao das estradas.

Um dos mais antigos bairros paulistanos e caracteristico pela diversidade de
etnias vindas de diferentes partes do mundo. Bergo de tradigdes da formagao do
Brasil, de senhores de terra a escravos trazidos da Africa, abrigou muitos imigrantes
oriundos principalmente da Europa.

Uma das caracteristicas mais marcantes da Barra Funda e a presenga de
imigrantes. Estes vindos de diversos paises, sendo a maioria de italianos e alguns
descendentes diretos de africanos. O bairro foi povoado na metade do seculo XX, e
muitos italianos estabeleceram residencia por la como proprietaries de pequenas
empresas ou como empregados nas industrias. Tragos dessa cultura estao
presentes na identidade do bairro, notam-se essas influencias na culinaria, nos jogos
de bocha, no sotaque carregado e no gosto pelas prosas em botecos da regiao.

Tambem e possivel identificar na arquitetura algumas marcas, pois as
construgdes eram feitas no estilo capomastri (mestre de obras), que desenhava no

48 “Atraves da analise de mapas da cidade de Sao Paulo, nota-se que o tragado aproximado do bairro
Barra Funda tem permanecido o mesmo desde seu inicio ate hoje: um piano praticamente ortogonal
de ruas convergindo para a estrada de ferro, no firn da rua Brigadeiro Gaivao, uma e outra
vez complicado pela existencia de uma pequena travessa ou uma vila. A via ferrea, que corta o bairro ao
meio, acrescenta elementos caracteristicos a sua paisagem: passagens de nivel, armazens alinhados ao
longo dos trilhos, ruas sem saida. Esta divisao do bairro pela estrada de ferro e tao
marcante que cada uma de suas partes recebeu uma denominagao: Barra Funda de Baixo ou Varzea
da Barra Funda - area compreendida entre o Tiete e a via ferrea, formando com o Bom Retiro
quase que um corpo unico -, e a Barra Funda de Cima, area entre a via ferrea e um trecho antigo da
rua das Palmeiras, atual avenida General Olimpio da Silveira.’’(BRUNELLI et al, 2006, p. 21)
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chao de terra com a ponta de um guarda chuva a planta e os mbveis da casa.
Caminhando pelas ruas do bairro, e possivel encontrar ainda hoje algumas

residencies que sobrevivem a especulagao imobiliaria conservando a memdria do
lugar.

O Bairro ainda conserva alguns casarbes antigos, destes com porbes exibindo
uma janelinha quase na divisa com a calgada, (construgbes no estilo capomastri).

Nos porbes, em cortigos ou em cbmodos alugados viviam os negros que

trabalhavam prestando servigos nas casas nobres e em pequenos estabelecimentos

comerciais. Tambem trabalhavam como carregadores temporaries na ferrovia ou
como ambulantes no comercio ilegal. Os mais velhos moradores do bairro contam
que os porbes se interligavam por dentro uns aos outros e, nas noites de muito
entusiasmo, animados com a musica, o chao chegava a tremer com o batida forte do
surdo na marcagao das rodas de samba e jongo.

Foi na Barra Funda que o samba paulistano teve sua origem. O Largo da
Banana era localizado no coragao do bairro, onde hoje encontra-se o Memorial da
America Latina. Era o local onde os negros trabalhavam com o carregamento de
bananas. Nos intervalos de espera, entre um carregamento e outro, os trabalhadores
improvisavam instrumentos com latas e caixas de engraxates. Faziam rodas de

49 50samba e jogo de tiririca para passar o tempo. Nesta epoca, Geraldo Filme uma 

das figuras mais importantes do movimento sambista na cidade, ainda menino,
frequentava muito o lugar, ajudava mae na entrega de marmitas de comida e todos
os dias levava a marmita para o pai que ali trabalhava.

A Barra Funda era um bairro proximo ao centra, mas tinha aquela
caracteristica bem de bairro, sabe? De periferia. Entao naquelas casas mais
humildes moravam os negros. Na propria Avenida Pacaembu, naquele

49Roda de Tiririca, conhecido como jogo de pernada e uma especie de capoeira, que e jogado centra
de uma roda ao som do samba rural. O jogo era muito comum nas comunidades negras da cidade de
Sao Paulo e interior.
50 Geraldo Filme (1928 - 1995) Nasceu em Sao Joao da Boa Vista e veio ainda pequeno para Sao
Paulo. Seu pai tocava violino e avd ensinava os cantos dos escravos que muito influenciaram em sua
formagao musical. A mae mantinha uma hospedaria que servia marmitas nos Campos Elisios e
Geraldo entregava as encomendas pelo bairro, depois ia ao Largo da Banana, onde ficava vendo as
rodas de samba e o jogo de tiririca. Geraldo Filme e referenda no samba paulista, foi importante
fiqura no movimento das escolas de samba e um dos fundadores da Vai Vai. Sua musica "Quern
nunca via o samba amanheceP, tornou-se um dos hinos da agremiagao. Nao existem muitos registros
sobre sua obra, apenas um disco gravado, algumas entrevistas e documentaries.
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pedacinho tinha o campo do Sao Geraldo. O Sao Geraldo era um clube de
futebol que jogava o pessoal exatamente que trabalhava descarregando
saco, descarregando banana, fardo de algodao, la na esta^ao (...). Zona de
negro aqui era a Liberdade, o Bexiga e a Barra Funda (...)

Nesta parte do bairro, na Barra Funda de baixo nasceu a primeira escola de
samba, Lavapes, e o primeiro cordao carnavalesco da cidade O Grupo da Barra
Funda, criado por Dionisio Barbosa.

Filho de ex-escravos, compos a primeira geragao de negros que ja nasceram
libertos no Brasil. Veio morar em Sao Paulo em busca de melhores oportunidades. E

uma personalidade importante de resistencia do samba paulista e dos movimentos
de escola de samba, responsavel pelo primeiro movimento negro de massa que teve
origem com O Grupo da Barra Funda que no inicio era composto por Dionisio, seus
amigos e familiares, cerca de 20 pessoas que usavam calga branca e camisa verde,
que depois, por intervengao da policia tiveram que coIocar o branco na camisa
tambem. O Grupo Barra Funda cresceu, virou Cordao Barra Funda e hoje e a

Gremio Recreativo Escola de Samba Camisa Verde e Branco.
z
E uma mistura de gente de todos os tipos, de ilustres moradores a pessoas

52comuns. Foi aqui que Mario de Andrade morou parte de sua vida. Embora tenha

escrito seu romance mais famoso, Macunaima, o heroi sem nenhum carater, numa
fazenda em Araraquara, interior do Estado de Sao Paulo, talvez tambem tenha se
inspirado no cotidiano da vida de seu bairro. Macunaima e um heroi brasileiro,
nascido e criado num mundo de misturas e confusao. Seria esse mundo uma
referenda a Barra Funda de Mario? E seria esse heroi uma referenda aos
trabalhadores e moradores do bairro? Nao se sabe ao certo se o lugar onde morava
foi inspiragao para o romance, mas e de se considerar que o bairro e um pequeno
recorte da sociedade paulistana onde se encontra uma essencia cultural da vida
brasileira. Sim, Brasil um pais misturado, assim como a paulistana Barra Funda.

2.4 Teatro na rua - Os espagos alternatives de encenagao

51Trecho transcrito da Programa Ensaio da TV Cultura, documentario com Geraldo Filme.
52 Mario de Andrade (1893-1945) Professor, critico, poeta, musico, contista e romancista, um dos
precursors do Modernismo no Brasil. Uma de suas obras mais famosas e Macunaima, romance que
mostra o herbi como um cidadao brasileiro comum.
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O teatro historicamente surge em ambientes abertos das cidades, lugares
publicos que posteriormente vieram a ser denominados como ruas e 

tradicionalmente uma das mais antigas manifestagbes de cultura popular. Se

caracteriza por desenvolver encenagbes em espagos publicos de circulagao.
Geralmente monta-se uma arena ou um paleo improvisado onde sera desenvolvida a

encenagao. E bastante rico em cores, os personagens podem usar mascaras ou
ha musica e a linguagem tras um tom de comedia. O teatromuitos aderegos, sempre

de rua como se conhece hoje, teve origem na idade media.

Teatro de rua abarca todos os espetaculos ao ar livre que optam
por ficar fora dos teatros convencionais e utilizam espagos urbanos
apropriados temporariamente para o fendmeno teatral, permeaveis ao
publico acidental. (CARREIRA, 2007, p.57).

Diferente do conhecido teatro de rua, esse de que estamos falando e, que se
faz hoje principalmente na cidade de Sao Paulo por grupos como o Teatro da
Vertigem e a Companhia Sao Jorge, usa as ruas como espago publico e como parte
da dramaturgia de seus espetaculos, ou seja, nao e apenas um espago para as
encenagbes, mas sim um complemento, as histbrias acontecem em dialogo com
esse ambiente, seja com os seus sons, habitantes, movimentos, arquitetura tudo e
parte integrante da encenagao.

O Vertigem e a Companhia Sao Jorge - buscam espagos urbanos
de uso publico para suas apresentagoes, em geral contaminados de alta
carga politica e simbdlica, alem de apresentarem um desvio geografico de
interesses, do centra para as periferias urbanas e nacionais e,
especialmente, recusarem-se a funcionar em circuitos fechados de
produgao e recepgao teatral. Em seus trabalhos, o que aparece em primeiro
piano e a vontade explicita de contaminagao com a realidade social mais
brutal, em geral explorada em um confronto direto com o outro, o diferente,
o excluido, o estigmatizado. (FERNANDES, 2012, p. 27).

O teatro na rua de que estamos falando aqui, tambem assume uma postura
bastante politica ao usar o espago publico, rompendo com padrbes estabelecidos de
fronteiras e acessos e uma negagao aos circuitos teatrais comerciais. Alem disso,
geralmente o que se coloca em cena sao questbes sociais, civis e urbanas. As
encenagbes acabam exercendo tambem uma fungao de manifesto, a invasao ou
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apropriagao das ruas para poder ser visto, ouvido, questionado.

Expandir essa ideia e possivel quando ao se pensar em Jnvadir" a
silueta da cidade e de fato proper algo que extrapola o ate de „levar o teatro
as ruas", e tomar as ruas come materia do proprio espetaculo. Neste sentido
o suposto desejo de levar o teatro a urn publico que habitualmente nao
frequenta a sala teatro nao pode ser entendido, pois este teatro que nasce
da invasao pouco ou nada tera de proximidade com aquele teatro de sala
que pode ser considerado urn patrimbnio que deveria ser veiculado entre os
setores sociais menos privilegiados. Entao estamos falando de urn novo
teatro, uma nova forma de conceber e estruturar aquilo que antes se
chamava genericamente de teatro de rua. (CARREIRA, 2005, p.32)

Desde o primeiro memento, o processo de criagao de Barafonda aconteceu
em meio as ruas, experimentando o dia-a-dia daquele cotidiano, identificando formas
de organizagao e funcionalidade, tanto do bairro quanto do espetaculo, construindo
juntos uma unica coisa. Esse „novo" teatro de rua, que se faz de maneira processual
e aberta foi experienciado pelo grupo com toda potencialidade e radicalidade que
entao se permitiu. Nele a cidade e tambem dramaturgia, de modo que, seria
impossivel uma adaptagao para espago fechado, pois se perderia a essencia do
cotidiano vivo daquele bairro.

Figura 2: Fotografia da pega Barafonda, cena do “futebol. Fonte: acervo
particular de Caca Bernardes

2.5 Arte Hibrida
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Territbrios hibridos de antes plasticas, musica, danpa, cinema, video
e performance, alem da oppao por processes criativos avesso a
ascendencia do drama para a constituipao de sua teatralidade e seu
sentido. (FERNANDES, 2012)

O conceito de hibridismo vem sendo muito utilizado quando nos referimos a
arte contemporanea, as fronteiras entre as linguagens artisticas estao se tornando
cada vez mais invisiveis, de modo que, essas trocas tem acontecido de maneira
natural, rompendo as possiveis barreiras que tentam isolar uma das outras. No 
teatro contemporaneo, por exemplo, e importante destacar que uma grande 
quantidade de referencias, conceitos e recursos podem e sao usados numa unica
obra, principalmente quando se trata de uma obra de criapao coletiva ou 
colaborativa. Observa-se assim a existencia de alianpas com outras formas de 
expressao artistica e urn livre transito entre elas. Nas encenapbes da atualidade e 
comum encontrar aparatos tecnologicos e linguagens misturadas, por isso tem se
tornado uma arte essencialmente hibrida, como exemplifica Silvia Fernandes.

O teatro contemporaneo partilha com a danpa, as antes plasticas e o
cinema uma crise de identidade e uma indefinipao de estatuto
epistemoldgico. Nesse sentido pode se falar de experiencias cenicas com
demarcapdes fluidas de territorio, em que o embaralhamento dos modos
espetaculares e a perda de fronteira entre os diferentes dominios artisticos
e uma constante. (FERNANDES, 2012, p. 20).

Seria essa mistura de linguagens uma crise de identidade das expressbes
artisticas? Ou seria apenas uma crise para agregar informapao e mudar de nivel
para evoluir e permanecer? Classificando a arte como urn sistema de nivel aberto
trocando informapbes com o meio constantemente, encontramos uma possivel
resposta para essas perguntas.

Sistemas, como sabemos, tem caracteristicas basicas e evolutivas, sendo que
as evolutivas podem existir por urn determinado tempo e depois sumir,
separadamente ou em conjunto, de acordo com a necessidade. Os parametros sao

etapas que os sistemas passam para conquistar a evolupao e mudar de nivel. Pois
bem, considerando a evolupao tecnolbgica, as conquistas da ciencia, o avanpo dos
meios de comunicapao, podemos entender essas alianpas entre linguagens
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artisticas, que chamamos aqui de hibridismo, como uma estrategia de evolugao e

permanencia do sistema arte. Que encontra nessas aliangas, nas conexbes e nas
integragbes, informagbes necessarias para a evolugao. Lembrando que quando
falamos em evoluir nao estamos falando em valores e sim em niveis de
complexidade.

Essa mistura de linguagens tambem e encontrada em Barafonda, o que o
caracteriza ainda mais como um espetaculo contaminado com questbes de seu
tempo. Alguns conceitos e linguagens podem ser identificadas no espetaculo, como:
a performance, que aparece quase o tempo todo. Apesar de o espetaculo ser
intitulado e feito por uma Companhia de Teatro, poderia sim ser classificado como
uma experiencia performatica. Ha passagens onde a imagem e usada em
composigao com o espago, no lugar de uma cena com texto, outras em que agbes
sao desenvolvidas por personagens como num recorte ou numa passagem; a danga
pode ser identificada no uso de movimento coreografados e dangados para
expressar passagens textuais. No samba que invade o bairro ou nos corpos dos
atores em cena, dangando num dialogo com o movimento da cidade em seu
cotidiano pulsante; as Artes Plasticas aparecem na histbria que e contada atraves do
olhar de um artista plastico, Raphael Galvez, que viveu no bairro da Barra Funda.
Ele, no decorrer do espetaculo cria uma escultura como sua versao para o mito de
Prometeu Acorrentado. Sendo assim, as aparigbes de Prometeu se dao sempre em
uma instalagao visual composta por uma estrutura de ferro (como um andaime),
coberta por uma tela com embalagens reciclaveis penduradas. Representa a
montanha onde o deus permaneceu acorrentado por milhbes de anos; a Musica,

como vimos, esta no bergo da histbria do bairro, foi na Barra Funda que o que o
samba paulista teve sua origem. Como uma das frentes de pesquisa do projeto,
certamente a musica deveria fazer parte da obra. Barafonda e um espetaculo
musicado onde passagens sao narradas musicalmente, outras narradas com uma
cama sonora, ou instrumental. Um dos personagens pilares, nomeado
Tangolomango, carrega consigo um radinho onde toca musicas do cantor Raul

co
Seixas , em muitas cenas sua intervengao e apenas uma passagem com o som 

ligado.

53 Raul Seixas (1945-1989) Cantor e compositor brasileiro, considerado por muitos um dos pioneiros
do rock nacional, o ‘ Pai do Rock”.
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Tambem existe uma radio mbvel, que serve como guia do publico em um
 •

passeio pelo bairro. Sua programagao se divide em sambas antigos, histbrias do
bairro e questbes politicas da atualidade.

2.6 Do Coro Viestes ao Coro Retornaras

Em carater processual, o espetaculo mescla histbrias de
personagens do teatro grego da antiguidade aqueles do prdprio bairro.

Alexandre Mate

O projeto inicial de criagao do espetaculo Barafonda, tinha como objetivo
desenvolver a pesquisa fazendo um paralelo entre a origem do teatro e a origem da
Barra Funda. Era um desejo mergulhar num universo classico e popular ao mesmo
tempo, estabelecendo interligagbes, semelhangas e diferengas possiveis entre eles.
Inaugurando os estudos sobre os coros na histbria teatral, consequentemente.

A Mitologia grega veio acrescentar, pois muitas tragedias em suas
composigbes tern a formagao coral como a voz popular e lida com as figuras de
deuses imortais. Depois dos ensinamentos conquistados e encontros com
pesquisadores especialistas do assunto, foram escolhidas as tragedias Prometeu

Acorrentado, de Esquilo e As Bacantes, de Euripedes para compor o texto da pega
em dialogo com os personagens da histbria do bairro.

O texto dramaturgico do espetaculo e baseado na estrutura das tragedias

gregas, onde o coro exerce fungao muito importante. Ele representa o terceiro ator

em cena, e a voz do povo, do homem mortal que dialoga com os deuses sobre
questbes da humanidade. Essa estrutura em Barafonda se mantem, mas a presenga

do coro esta mais vinculada as agbes, aos trabalhos, as imagens de composigao e
intervengao com o espago. Sua intervengao na histbria da pega acontece sempre,

atraves de musica, canto ou danga. Os deuses, como personagens principals, sao

seus portas vozes.
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Figura 3: Fotografia da pega Barafonda. Cena “Coro de Hercules na Libertagao
de PrometeuTonte: acervo particular de Caca Bernardes

Figura 4: Fotografia da pega Barafonda. Cena “Largo da Banana, personagem
lo”.Fonte: acervo particular de Caca Bernardes

Em Barafonda, o coro tern a fungao rotativa que aparece com personagens
diversos que se alteram no desenrolar da trama. E atraves de sua aparigao e
intervengao que o bairro vai se apresentando, numa nao linearidade. Ele e a parte
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mortal da historia, as bacantes, os moradores do bairro, os cabritos, os
trabalhadores da Barra Funda. Alg uns exemplos no decorrer da pega: No inicio,
como um epilogo, o coro aparece como cabritos em um futuro distante, que voltam
para ofererendar a came do irmao morto; em seguida se multiplica como heroi
grego, Hercules libertando Prometeu das correntes; depois, se instala na arquitetura
da cidade como parede, grade, hidrbmetro, lixeira etc; realiza pequenas fungbes 

como trabalhadores do bairro (varredor de rua, limpador de carros, funcionarios de 
agougue etc.); moradores de rua; cabritos; jogadores de futebol.

O coro e, talvez, a parte mais importante do espetaculo. E com ele que o
montagem ganha movimento, estabelecendo assim, o tom e o ritmo da encenagao.
Narra as situagbes, realiza agbes que nos remetem tanto o universo do bairro,
quanto o mitolbgico. Esta em constante prontidao para dialogar com as informagbes
que possam aparecer no ambiente, incluindo-as na historia. Este e um dos pontos
mais importantes, o coro se multiplica e se instala no comercio local, isso tras a
sensagao de que tudo o que ali esta, comunica e faz parte desse todo Barafonda.

Melhor explicando, o coro ocupa ruas, calgadas, fachadas de predio, lojas,
ampliando assim os espago de comunicagao e dividindo o foco da cena, de modo a
incluir as agbes cotidianas do bairro como parte da encenagao.

Essa importancia do coro esta ligada ao projeto desde sua criagao. Era uma
vontade da Companhia trabalhar com muitas pessoas no elenco, ja que na
montagem de O Santo Guerreiro havia se experimentado um pouco nessa diregao -
talvez timidamente se comparado a imensidao de Barafonda. O dialogo com o

espago urbano e a troca de experiencias com outros artistas foram os motes
principals, mas a ocupagao das ruas da cidade tambem aparece como uma forma

artistico-politica de discutir o publico-privado.

Alem do coro, existem os personagem pilares, que em sua maioria sao
baseados nas duas tragedias, assim como na mitologia grega. A trajetbria de cada
um deles e paralela ao desenvolvimento da historia, sendo que praticamente todos
passam pelo coro, seja numa relagao direta ou em momentos pontuais. Segue uma

breve descrigao dos personagens da pega:
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Grande Mae - Gaia, mae terra que de uma uniao com Ceu, deu origem a raga
humana. Na historia de Barafonda ela representa uma cabrita grande mae, que luta

para plantar uma bananeira como simbolo de continuidade da especie. Tambem

carrega a dor do filho morto, tentando honrar sua memoria e da filha desgarrada que
vagueia pelo mundo. Sempre esta junto com o coro, sendo em alguns momentos
porta voz desse.

Dioniso, semi-Deus grego que foi gerado na coxa de seu pai Zeus (Deus dos
deuses), por ter sua mae morta durante a gestagao. E o Deus do vinho e dos

bacanais, do teatro, da orgia, da fertilidade e do transe. O personagem no

espetaculo em questao, aparece sempre junto com o coro e com a Grande Mae.

Tambem se transforma em Dionisio Barbosa, importante sambista da comunidade.
Talvez o carater festivo do espetaculo, tenha aqui uma possibilidade, entre outras,
de explicagao, pois no cortejo do vinho em homenagem a divindade, fica mais
evidente uma mengao aos bacanais.

Prometeu Acorrentado, Deus grego que foi condenado por Zeus por ter
entregado o segredo de como fazer fogo - dominio dos deuses - aos mortals. Seu 
castigo foi ficar preso no alto de uma montanha com uma aguia bicando seu figado 
pela eternidade. Este e o unico personagem que nao tern relagao com o coro, exceto
quando, como Hercules, libertam-no de sua prisao. Sua intervengao no espetaculo

sempre se da do alto de uma instalagao, talvez uma referenda entre o Olimpo, casa
dos deuses e a terra, casa dos mortais. O personagem do mito representa uma obra
de arte que o artista plastico Raphael Galvez, morador do bairro, esta criando. E

como se Prometeu estivesse preso no alto da montanha e tudo o que acontece ao

seu redor faz parte do mundo dos mortais. Como se escancarassemos as

deficiencies e as virtudes da humanidade, pbs presente do deus.

Id, virgem mortal por quern Zeus se apaixonou e com medo da furia de sua
esposa Hera, transforma-a em novilho. A deusa descobre mesmo assim o amor e
condena Id a correr pelo mundo com um moscardo picando-a o tempo todo. Ha

versdes que narram que as lagrimas da mortal cairam sobre as asas de um inseto
dando origem a borboleta. Esta personagem tern relagao direta com o coro, e uma



cabrita desgarrada, porque na infancia assassinou um irmao e foi expulsa da

comunidade, sendo obrigada a vagar com um mosca atormentado-a, ate encontrar

meios para pagar pelo seu crime. Tambem existe aqui uma configurapao coral, pois
a personagem e vivida por um mini coro de tres atrizes.

Hercules, heroi grego, filho de Zeus com uma mortal. Enganado matou a
esposa e os filhos e, como penitencia foi condenado a veneer doze trabalhos. Na
montagem, um de seus trabalhos e libertar Prometeu. A existencia desse
personagem tambem faz paralelos com os trabalhadores do bairro.

Tangolomango, personagem que simboliza a Morte. Caminha pelas ruas
numa postura distante e sempre observando tudo. Tern um cajado nas maos, uma
sacola, um radio e um cachimbo. Sua aparipao se da quase sempre como uma
imagem de intervenpao da cidade. Somente no final e que se revela sua verdadeira
identidade, quando o mesmo comanda o sorteio em que um cabrito sera sacrificado.

Uma das caractensticas do teatro popular e a festa, na idade media as
encenapbes de variedades aconteciam no meio de festas populares onde alem do
teatro muitas outras atrapbes eram apresentadas.

2.7 Festa Popular

So um teatro verdadeiramente popular poderia recuperar essa dupla
fungao da tragedia antiga, ao mesmo tempo festa e conhecimento,

desenlace solene do tempo laborioso e incendio de consciencias.
Roland Barthes

Muitas referencias de festas populares do Brasil fizeram parte da pesquisa
musical do espetaculo, principalmente as manifestapbes regionais de origem

54africana, como o jongo , presente na histbria do bairro e a festa do divino. Foram

54 O Jongo e uma manifestagao da cultura africana, trazida para o Brasil pelos escravos. Era um
estilo de danpa, realizado nos pordes onde esses escravos moravam, por nao poder se manifestar no
cotidiano, as rodas de jongo tambem serviam como meio para trocar informagbes entre a
comunidade. Os instrumentos principals tocados eram o tambu, o candongueiro e um chocalho. Os 
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visitadas comunidades que ainda resistem com suas crengas e festividades no
interior de Sao Paulo, na cidade de Guaratingueta, o grupo de jongo da Associagao
Quilombolas do Tamandare55 e em Ribeirao das Neves, Minas Gerais, a Irmandade

do Rosario de Justinopolis56

Durante o processo de criagao do espetaculo o anseio dos artistas era que a

encenagao acontecesse em meio a uma grande testa, com fartura de comida e
bebida, essa vontade precisou ser sintetizada, mas esta presente na encenagao na

cena final nomeada como Largo da Banana, onde se representa uma pequena
comunidade celebrando a vida, com comes e bebes, muito samba e jongo, como
uma feira de variedades ou uma quermesse popularmente conhecida nos dias de
hoje. No Largo e onde termina a pega e se inicia a historia, de modo que a pega e
contada de tras para a frente. Nessa cena tambem acontece o sorteio do cabrito,
conflito que desencadeia uma serie de acontecimentos narrados no decorrer da
pega, onde os personagens se ligam, principalmente a personagem Id.

Como urn cortejo, a encenagao se desenrola pelas ruas do bairro, provocando
um transito de pessoas, como numa testa popular ou numa feira de variedades,
onde as pessoas andam pelas instalagoes cenicas, em Barafonda, o publico
caminha acompanhando a historia da pega, com instalagoes, intervengdes, cenas, 
imagens e testa.

Barafonda caminha em diregao a um teatro essencialmente popular, alem de
possuir tais elementos indicativos desse teatro, e encenado num espago publico, as
ruas, em meio aos carros e pessoas que circulam nesse lugar, colocando em

discussao questbes sobre o publico e o privado.

participantes formam uma roda, saudam os tocadores de tambor e os instrumentos e dangam no
meio da roda sempre em pares. Mais informagao: http://www.cachuera.org.br
55 /\ Associagao Quilombolas do Tamandare, e uma comunidade com mais de 100 anos de
resistencia, que mantem a tradigao da cultura negra Localizada na periferia da cidade de
Guaratingueta, interior do Estado de Sao Paulo. Anualmente, nos finais de semana do mes de junho
sao realizadas as festas de jongo.
56 a Irmandade do Rosario de Justinopolis e uma irmandade religiosa leiga de negro de Nossa
Senhora do Rosario, existentes no Brasil desde o Imperio. Foi fundada em 1919, na regiao de
Ribeirao da Neves, Belo Horizonte - MG. A tradigao das festividades foi constituida a partir de um
grupo familiar que herdou a danga ancestral do Candomble, considerado o mais antigo fundamento
espintual do congado.

http://www.cachuera.org.br
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Capitulo 3

Uma dramaturgia contaminada pela cidade

3.1 O Sistema Dramaturgico em Barafonda

A dramaturgia no seu sentido mais generico, e a tecnica (ou a
poetica) da arte dramatica, que procura estabelecer os principios da
construgao da obra, seja indutivamente a partir de exemplos concretos, seja
dedutivamente a partir de um sistema de principios abstratos. Esta nogao
pressupoe um conjunto de regras especificamente teatrais cujo
conhecimento e indispensavel para escrever uma pega e analisa-la
corretamente. (PAVIS, 1996, p.113).

Falar em dramaturgia e pisar num campo bastante delicado e complexe, onde
convivem diversas interpretagbes e controversias sobre o seu significado.
Etmologicamente a palavra vem do grego dramatourgia e diz respeito a composigao

57ou representagao de uma pega de teatro . Na busca por outras definigdes do

conceito encontramos o verbete no dicionario de Patrice Pavis:

Ainda hoje, mesmo que quebrando regras ou tecnicas, o que se entende pelo
termo carrega, intrinseco em sua raiz, uma parcela de visao classica que entende o

57 Dicionario eletronico Houaiss.
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termo como o texto da pega. Na antiguidade, uma obra dramatica para ser perfeita
deveria obedecer as regras de uma lei chamada Lei da Tres Unidades (tempo, lugar

~ x58 59
e agao) , proposta por Aristoteles em A Poetica . Adiante, Pavis fala dessa
maneira classica:

A dramaturgia classica examina exclusivamente o trabalho do autor
e a estrutura narrativa da obra. Ela nao se preocupa diretamente com a
realizagao cenica do espetaculo: isto explica um certo descaso da critica
atual por esta disciplina, ao menos em sentido traditional. (PAVIS, 1996,
p.113).

Mesmo existindo uma parcela de estudiosos da atualidade que tentam romper
com a definigao classica, ela permanece ate os dias atuais. Bertolt Brecht propos,
em seu teatro epico, uma nova compreensao de dramaturgia, tornando-a algo vivo e
processual, incluindo no que se entende pela mesma, as escolhas da encenagao e o
jogo com o publico.

O teatro epico de Bertolt Brecht seria um dos marcos dessa
transformagao, por definir uma mudanga de regime do espetaculo e
incorporar o espetaculo a criagao do simulacro cenico. E evidente que, no
caso de Brecht, a mudanga visava objetivos politicos bastante definidos.
Mas a partir dela, o que se poe em agao e um mecanismo de revelagao da
teatralidade pelo esvaziamento do prdprio teatro. (FERNANDES, 2012,
p.23).

No Brasil, principalmente na area teatral, o termo frequentemente e usado
para definir o texto utilizado nas encenagbes. Mesmo quando a forma de criagao e
coletiva e processual, e como dizer que o texto de determinado espetaculo foi chado
pelos atores envolvidos no processo, como uma jungao de diferentes ideias. Neste
caso, a dramaturgia nao esta associada diretamente ao texto literario, podendo ser
ele uma das ultimas escolhas feitas. O processo se instaura a partir de fragmentos

diversos para experimentagao.

Contudo, nota-se, em muitos casos, que o desenho de luz, os movimentos e
agbes do corpo, as escolhas de figurino, cenario e espago sao pensados em fungao
do texto para auxiliar a narrativa do espetaculo.

58A Poetica, Aristoteles
59 Idem.
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As abordagens contemporaneas do fenomeno teatral impdem urn
novo olhar sobre o conceito de dramaturgia. O trago mais forte da tradigao
da pesquisa na area do teatro nos acostumou a pensar o teatro como uma
decorrencia do texto dramatico, urn produto que nasce do processamento
do texto escrito; no entanto uma grande quantidade de espetaculos teatrais
demonstra que essa premissa ja nao pode ser considerada como uma
verdade inquestionavel. (CARREIRA, 2005, p.27).

Partindo da reflexao de Andre Carreira, constatamos que nas montagens
teatrais contemporaneas em que o espago de encenagao e a cidade, como e o caso
de Barafonda, a conhecida definigao de dramaturgia como texto e escolhas da
encenagao nao eram suficientes para se entender o que acontece no enredo da
pega. As encenagbes em ambientes abertos com transito constante abrem dialogo
com o lugar onde e realizado o processo criativo e as apresentagbes.

As escolhas ideologicas que englobam texto e realizagao cenica, as quais
Pavis se refere abaixo, se aproximam de nossas investigagbes:

Dramaturgia designa entao o conjunto das escolhas esteticas e
ideologicas que a equipe de realizagao, desde o encenador ate o ator, foi
levada a fazer. Este trabalho abrange a elaboragao e a representagao da
tabula, a escolha do espago cenico, a montagem, a interpretagao do ator, a
representagao ilusionista ou distanciada do espetaculo. (PAVIS, 1996,
p.113-114).

De acordo com esse argumento, as escolhas dramaturgicas da cena
funcionam como respostas da parceria entre o texto e o espago cenico. Portanto, o
termo dramaturgia na atualidade, e utilizado para descrever o estudo textual, alem
de aglutinar em sua compreensao as escolhas da realizagao do espetaculo e sua
temporalidade. Funciona tambem como uma forma de organizagao tanto do olhar do
espectador quanto dos desejos e anseios dos artistas envolvidos.

O ambiente-cidade, que nos serve aqui como espago da encenagao, tambem
opera como narrativa. Por isso argumentamos que, para os espetaculos encenados
no espago aberto da cidade, ha que se expandir o olhar para as agbes que
acontecem nesse ambiente. Essa dramaturgia, sobre a qual falamos aqui, vai alem
do entendimento classico ou da quebra de regras proposta por Brecht - questbes
essas que nao nos cabe discutir - ela abre espago para incluir o efemero, urn
instante qualquer, algo do campo do imaginario e do improvise existentes na cidade.
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Voltemos o olhar entao para como se da a organizagao dramaturgica em
Barafonda. Nesta dramaturgia notam-se tres importantes pontos de composigao na
obra:

O primeiro ponto diz respeito ao texto que foi criado atraves de fragmentos de
referencias diversas numa esfera processual. Este tem como base de sustentagao

as tragedias gregas Prometeu Acorrentado e As Bacantes, assim como a historia e

memoria do bairro da Barra Funda, como vimos detalhadamente no capitulo II.
Tambem se faz importante ressaltar que a historia nao e contada apenas atraves do
texto falado, em muitas cenas a narrativa se da pelas imagens, movimentos e
composigbes, uma especie de narrativa nao verbal. Essa linguagem narrativa se da
apenas pela movimentagao coreografada dos corpos, por musicas, gestos,
expressbes etc.;

No segundo ponto encontramos tudo o que podemos classificar como
escolhas da realizagao cenica, como figurino, cenario, aderegos etc. Um exemplo
que pode ilustrar a argumentagao e a mudanga de figurino de acordo com a
evolugao temporal da historia. Em alguns momentos a narrativa se da apenas pela
troca de roupas e aderegos, como no caso dos personagens Grande Mae, Dioniso e

16, que figuram a passagem de tempo (passado, presente e futuro) em sua trajetoria

com a troca de chifres e figurinos.

Alem de figurino e aderegos, notam-se outros pontos importantes de escolhas
da encenagao como: a opgao pelo percurso em que se desenvolve a historia, por
onde o cortejo caminha. A Praga Marechai Deodoro, como ponto de partida onde

60Prometeu esta fixado ao Minhocao e aguarda ser libertado pelo coro de Hercules;

os lugares especificos de realizagao de cada cena: calgadas, ruas, cruzamentos,
lojas do comercio, sede da Companhia Sao Jorge, passarela sobre a linha ferrea; e o
desenvolvimento cenico que acontece em urn movimento similar a uma evolugao de

escola de samba.

O terceiro e ultimo ponto de relevancia para prosseguirmos a discussao
proposta nessa dissertagao. Barafonda e encenado nas ruas de urn bairro da cidade

60 Nome popular do Elevado Presidente Artur Costa e Silva, importante viaduto que liga a zona
oeste ao centre na cidade de Sao Paulo.
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de Sao Paulo, percorrendo num total de quatro horas, um trajeto de dois quildmetros.
Como sabemos, ruas, principalmente nas cidades grandes, sao lugares abertos e de

constante movimento, seja de pessoas, animais, comercio, ambulantes, autombveis,
entre outros, onde as informagbes presentes tambem estao em transito constante. O

espetaculo para ser encenado neste ambiente aberto de multiplas interferencias,

requer uma estrutura processual que dialogue com a circulagao de informagbes.
Essa estrutura e pautada na dramaturgia. Isto posto, o que queremos ressaltar na
dramaturgia em Barafonda e que, alem do texto e das escolhas da realizagao cenica,

nota-se a existencia de informagbes presentes no ambiente da cena, ou na cidade,
que acabam fazendo parte da narrativa, mas que a sua permanencia e relativa e
efemera, podendo durar um segundo, uma apresentagao ou ficar por um tempo
indeterminado, pois o ambiente urbano muda a cada segundo.

O Professor e pesquisador Andre Carreira, fala abaixo de uma dramaturgia de
espago e exemplifica como a cidade contamina a encenagao:

(...) e interessante pensar que a ideia de “repertdrio de uses" do
espapo urbano poderia interferir na construpao da nossa perceppao de uma
dramaturgia do espapo. Nesta dramaturgia interfeririam as linhas dos
edificios, as tensdes dos usuarios, o transito de veiculos e pessoas e o
controle social do lugar publico. As regras da cidade funcionam como
material dramaturgic© na medida que constituem um texto que pode ser
tornado como pre-texto para a construpao da cena. (...) Ver a cidade desde
este ponto de vista significa aceitar o desafio permanente de interpor o
teatro ao ritmo corrosivo da propria cidade. (CARREIRA, 2005, p. 30).

Desse dialogo, em que a cidade tambem se torna fala e personagem,
identificamos que as informagbes que surgem durante o espetaculo tambem
compbem sua dramaturgia.

O espago onde se realiza a pega para nos e entendido como ambiente, pois a
palavra espago diz respeito a lugares com maior estabilidade e, no nosso caso, a
cena e realizada nas ruas, lugar em que as mudangas sao constantes. Esse
ambiente que falamos aqui, diz respeito a um contexto ampliado da palavra onde ,
no qual o espago e as informagbes que por ali passam durante o desenrolar da
histbria da pega operam como narrativa. Sendo assim, o ambiente cidade atua como
um dispositivo dramaturgico.



Segundo Gioigio Agamben (2008, p.40), dispositive e “qualquer coisa que
tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar,

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opinioes e os discursos

dos seres viventes." Informagoes diversas sao geradas na cidade o tempo todo, mas

no ambiente proposto pela encenagao elas passam a ser um dispositive
dramaturgico, pois, se caso nao houver espetaculo, a informagao passa a ser

puramente aquela que surgiu naquele espago num dia qualquer. O dispositive
provem de uma serie de informagoes que sao elementos simples. Na medida em
que sao abson/idas e traduzidas em dramaturgia, o enredo da encenagao torna-se
mais complexo. Carreira fala abaixo do ambiente cidade como dispositivo de cena:

O ambiente urbano constitui lugares cujas regras de funcionamento,
uses e modes operacionais diversos, geram imagens e um potencial
dramaturgico prdprio. Portanto, a silhueta da cidade pode ser compreendida
como uma estrutura dramaturgica que propoe ao teatro sempre uma relagao
de fruigao do ambiente como significante fundamental do acontecimento
cenico. Essa relagao nao e necessariamente amistosa por isso e pertinente
trabalhar com a nogao de um teatro de invasao, dado que estes espetaculos
teatrais que tomam as ruas sempre repercutem como acontecimento que se
insere no ambito publico sem ser convidado. Toda performance teatral na
rua e uma possibilidade de pratica invasora. A partir dessas nogbes
podemos pensar como se da a agao reflexiva e critica daqueles que
habitam a cidade, e tambem particularizar nossa abordagem daquele teatro
que toma as ruas, pragas e edificios como dispositivo cenico. (CARREIRA,
2009, p. 02-03).

O ambiente comunica tanto quanto a encenagao, por isso ele e um dispositivo
dramaturgico gerador de informagoes que compbem a narrativa. Nomeamos essas
informagoes geradas pelo dispositivo ambiente de dramaturgia da cidade.

Dramaturgia da cidade sao os acontecimentos que se apresentam como
desconhecidos, informagoes que se encontram numa posigao de descontrole,
caracteristico do ambiente de encenagao alternativo e aberto das ruas. Esse
dispositivo do ambiente cidade e diferente de uma encenagao em espago fechado,

como e o caso do paleo italiano. Na cidade, ele esta no lugar de instabilidade que as
ruas proporcionam, onde as situagdes de intervengao do ambiente, podem se tornar,

em algum nivel, descontrolaveis. No ambiente aberto, o dispositivo esta numa posigao 
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de “vivo”, comunicando tanto quanto a narrativa do espetaculo. Nessa posigao, ele 
abre para o desconhecido numa dose muito maior do que numa situagao muito
delimitada. Sendo assim, torna-se impossivel segurar e assegurar o dispositivo. Ele
faz parte da cidade, mas so e entendido como dramaturgia quando se encontra no
ambiente proposto pela encenagao.

Sendo essa dramaturgia da cidade gerada pelo dispositivo importante para o
desenvolvimento da encenagao, e tendo elas uma liberdade de transito,
identificamos a existencia de tres diferentes elementos na composigao dramaturgica
do espetaculo. Assim, config ura-se urn sistema dramaturgico apoiado em conceitos
da TGS, aqui apresentadas na introdugao desta investigagao. No espetaculo em
questao podemos entender que as partes (texto, escolhas e dramaturgia da cidade)

sao necessarias para se entender o todo, e vice-versa, ou seja, e uma organizagao
que reune um texto em fragmentos, as escolhas e as informagdes presentes no
ambiente. Para estabelecer a compreensao dessa dramaturgia como um sistema,
classificamos-a em parametros:

- Um e o texto de Barafonda, criado a partir de muitos fragmentos de tragedias
gregas, poemas diversos, da histdria do bairro, musicas, coreografias etc. Este e
entendido como um parametro basico ou fundamental. A criagao textual e de onde
partem as experimentagdes cenicas, estabelecendo as condigdes de sobrevivencia do
espetaculo (permanencia), com abertura para trocas com o meio (ambiente) e
garantindo os estoques necessarios para permanecer, existir.

- Outro parametro e onde se encontram as escolhas da realizagao cenica,
como: aderegos e figurinos. Estes sao parametros evolutivos e tern ligagao direta
com a evolugao do espetaculo, pois e atraves deles que o texto ganha vida, forma,
movimento. Essas escolhas formam o espetaculo como uma manifestagao teatral
(composigao); estabelecendo relagdes com o texto (conectividade), com os lugares

escolhidos para cada cena (estrutura), com as ruas da cidade em movimento
(integralidade), num contato direto com o espectador (funcionalidade), ajustando

assim, em formas mais complexas, textos, escolhas e ambiente.
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- Outro parametro sao as informapbes do ambiente, as dramaturgias da
cidade que aparecem como o parametro livre, chamado de complexidade. Esse

parametro pode existir num sistema ou nao e sua durapao tambem e relativa,

permanecendo por um tempo curto ou longo de acordo com a necessidade e
utilidade do mesmo. Como exemplo, qualquer informapao momentanea que tenha

surgido em uma apresentapao, proporciona uma leitura diferente de determinada

cena, aumentando sua complexidade. A mesma informapao pode permanecer por
um tempo ou no dia seguinte nao mais existir. Um caso deste foi a participapao de
um homem que circula pelas ruas da cidade vestido com roupas de um personagem
do seriado mexicano Chaves. O mesmo realizou intervenpdes pontuais em diversas
cenas em uma apresentapao e nunca mais apareceu. O espetaculo ganhou em
complexidade tanto para os atores, como para os espectadores ali presentes. Mas,
como um parametro livre, essa informapao dramaturgica existiu por um tempo
determinado.

Os sistemas mais complexos terminam por selecionar informagdes,
ou seja, tornam-se sensiveis as diferengas que percebem do meio ambiente
e que mais ajudam as suas permanencias. Neste sentido, e como diz
Gregory Bateson (1981:109): informagao e a diferanga que faz diferenga.
Sistemas possuindo diversidade sao informacionais. (VIEIRA, 2000, p. 17).

Como vimos, o ambiente de encenapao e um dispositivo gerador de
dramaturgias. Entendemos entao o que sao esses dispositivos e o quanto ele pode
auxiliar na composipao da dramaturgia em Barafonda. Sendo assim, como podemos
validar ou agregar as informapbes geradas pelo dispositivo? Como as informapbes
presentes no espapo sao captadas pelos corpos dos atores em cena e agregadas a
encenapao? Vamos de encontro a Teoria Corpomidia para entender como funciona 

esses corpos em cena.
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Figura 5: Fotografia da pega Barafonda. Destacando-se as cenas

“intervengao Coro dos Mendigos (superior), “Rotatoria” (direita
superior), “Largo da Banana” (centro esquerda), “Hercules” (inferior
esquerda), “Passarela - intervengao Tangolomango” (inferior direita)

Fonte: acervo particular de Caca Bernardes.
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Barafonda e a Teoria Corpomidia

As intervengbes instantaneas que acontecem no ambiente da encenagao, sb
podem ser entendidas como dramaturgias durante a realizagao da cena. A

encenagao instaura esse ambiente e o ator legitima as informagbes instantaneas
como dramaturgia. Com isto, faz-se necessario estabelecer um olhar de
entendimento especifico sobre a postura do ator em cena. Este olhar aponta para as
conexbes que o seu corpo e levado a fazer dialogando com as informagbes
instantaneas presentes no ambiente. Como referenda para essa investigagao,
escolhemos a Teoria corpomidia, que nos auxiliara na compreensao do corpo em
Barafonda.

A Teoria Corpomidia e um estudo desenvolvido pelas pesquisadoras Christine
6 *1 62

Greiner e Helena Katz , que parte de uma visao semibtica para estabelecer o

pensamento do corpo em cena enquanto midia, nao uma midia como a usada pela
maioria dos meios de comunicagao, mas uma midia como meio - medium no latim -
que troca informagbes com o ambiente:

O objetivo de apresentar o corpo como uma midia passa pelo
entendimento dele como sendo o resultado provisbrio de acordos continues
entre mecanismos de produgao, armazenamento, transformagao e
distribuigao de informagao. Trata-se de instrumento capaz de ajudar a
combater o antropocentrismo que distorce algumas descrigbes do corpo, da
natureza e da cultura. (GREINER & KATZ, 2001, p.73)

Do corpo resultam trocas provisbrias de informagbes com o meio, seja o
ambiente ao redor ou o prbprio corpo. A teoria corpomidia entende que o corpo vai
se constituindo a partir de um processo evolutivo de selecionar informagbes e essa
visao servira para a compreensao das trocas de informagao do corpo. Reconhecer
como se dao estas conexbes do ator com o ambiente instaurado pela cena. Nesta
perspectiva, todo corpo e um corpomidia, e “um estado transitorio das trocas que faz

Christine Greiner e Professora Doutora do Programa de Pds Graduagao em Semibtica e da curso
de graduagao Comunicagao e Artes do Corpo, da PUC-SP.
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com os ambientes. Assim, a vida nua, essa forqa produtora das formas de vida que
podem surgir, age nesse transito de trocas que promove mestiqagens ente natureza

e cultura. (KATZ, 2010, p.132). Olhamos para os corpos dos atores em cena
atraves do pensamento do corpomidia, entendendo que sua postura cenica funciona
como midia de si mesmo e do ambiente da encenagao.

Figura 6: Fotografia da pega Barafonda. “Intervengao Grande Mae”. Fonte: acervo
particular de Caca Bernardes.

O corpo em cena necessita de certa prontidao e uma atengao especialmente
desenvolvida para aquela situagao. Em especifico, no espetaculo Barafonda, os

atores agem com atengao ampliada para o ambiente de encenagao, pois a todo
instante interferencias da cidade atravessam a experiencia do ator no seu fazer.
Essas implicam em outras agbes que interferem na narrativa. A encenagao acontece
no transito cotidiano do bairro e em algumas intervengbes do coro. Por exemplo, as
cenas acontecem no meio da rua, com os carros passando, ou na faixa de pedestres

no tempo de urn sinal vermelho.
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O ambiente em Barafonda e entendido como o todo dramaturgico, ou
dramaturgia totalizada da encenagao, pois nao diz respeito somente ao lugar, mas

• F
sim e composto por outras instancias que carregam informagbes.

Nos seres humanos, somos resultados de 0,5 a 1,2 bilhoes de anos
de evolugao metazoaria (...)• Evidentemente, um tempo tao longo produz um
sem numero de adaptagbes, isto e, de negociagoes entre corpos e
ambientes. Se o sopro em torno tambem compbe a coisa, a cultura
entendida como produto do meio, do em torno, encarna no corpo. O que
esta fora adentra e as nogbes de dentro e fora deixam de designar espago
nao conectos para identificar situagbes geograficas propicias ao intercambio
de informagao. As informagbes do meio se instalam no corpo, o corpo,
alterado por elas continua a se relacionar com o meio, mas agora de outra
maneira, o que o leva a proper novas formas de troca. Meio e corpo se
ajustam permanentemente num fluxo inestancavel de transformagoes e
mudangas. (GREINER e KATZ, 2001, p. 71)

Entendemos que as possiveis zonas de fronteiras existentes entre a
dramaturgia da pega e as dramaturgias da cidade, aparecem como geografias, onde a
troca de informagbes se faz natural e inestancavel. Corpo e ambiente, se conectam
formando o sistema Barafonda e passam a estabelecer situagbes propicias para
trocar informagbes.

O semioticista, Thomas Sebeok (1991) salienta que o contexto onde
tudo isso acontece e muito importante e que o “onde” tudo ocorre nunca e
passive. Assim, o ambiente no qual toda mensagem e emitida, transmitida e
admite influencias sob a sua interpretagao, nunca e estatico, mas uma
especie de contexto-sensitivo. Para quern estuda as manifestagbes
contemporaneas de danga, teatro e performance como processos de
comunicagao, isso e facilmente reconhecivel. Ja ha alguns anos o “onde”
deixou de ser apenas o lugar em que o artista se apresenta, transformando-
se em parceiro ativo dos produtos cenicos. Ao inves de lugar, o onde
tornou-se uma especie de ambiente contextual. (GREINER & KATZ, 2005,
p. 129-130)

Esse ambiente contextual da cena, esse “onde” em Barafonda e a rua e tudo

que por ali circula, assim como as informagbes contaminam o ambiente, contaminam
consequentemente, em algum nivel, o corpo O corpo do ator opera como uma midia,
ou seja, ele e o meio que troca informagbes do ambiente sob a estrutura narrativa da
pega. As cenas cotidianas do bairro sao agregadas a dramaturgia atraves do corpo

que, por sua vez, dialoga com o ambiente.
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A dramaturgia, como vimos anteriorrmente, e composta por um roteiro de
cenas com fissuras e brechas para dar abertura as informagbes instantaneas no
decorrer da pega. Greiner & Katz, exemplificam como o corpo em cena precisa estar
dilatado e permeavel de modo que as interferencias que, ocorram no ambiente sejam

por ele recebidas e incluidas na histbria - o corpo enquanto meio, vai se constituindo
dessas relagbes de trocas.

Em 1987, o americano Mark Johnson repropbs a relagao entre
corpo, movimento e cognigao. Mostrou que a cognigao tem origem na
motricidade e explicou que a ideia de que existe um dentro, um fora e um
fluxo de movimento entre eles se apoia no conceito de corpo como
recipiente. Talvez a popularizagao da proposta de corpo como recipiente
tenha a ver com agbes muito basicas como a de ingerir e excretar, inspirar e
expirar (que evidentemente, dizem respeito a algo que entra e a algo que
sai). Curiosamente, a comunicagao tem a ver com esse movimento de
entrar e sair de situagbes, de si mesmo e do outro, e assim por diante.
(GREINER & KATZ, 2008, p. 129)

O corpomidia e o pensamento do corpo que escolhemos para olhar o ator em
cena no espetaculo em questao. Claro que se pararmos para observar, entenderemos
que todos os corpos sao um tipo de corpomidia, mas fizemos este recorte para
estabelecer o pensamento sobre a postura desse ator em cena dialogando com o
ambiente aberto da cidade. Ao longo deste capitulo elencaremos algumas cenas para
exemplificar a necessidade de entendermos esse corpo a partir desse pensamento.

3.2.1 Corpomidia e contaminagao

No inicio da pega, os corpos dos atores compbem imagens como parte
integrante da arquitetura da cidade - parte de uma grade de ferro ou impressos como
cimento em uma parede. Nessas composigbes os corpos se coIocam como parte
daquele espago de cena, ou seja, as informagbes da cidade passam pela proposigao
de seu corpo em dialogo. A dramaturgia da cidade sb e entendida como parte da
narrativa porque o corpo esta em situagao, dividindo o foco da cena com aquela

imagem.

Neste sentido e importante observar que a abordagem da aparelhagem
urbana possibilita a criagao de novos significados para paisagens ja vistas,
e isso supbe um grande potencial de teatralizagao. Quando o ator se
apropria de uma estatua, uma marquise, uma janela, e a partir disso
estabelece uma relagao com o publico cria um espago ludico e convoca o
publico a re-significar aquilo que e reconhecido e que por isso mesmo ja nao
e quase visivel. CARREIRA, 2008, p. 15).
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Como coloca Andre Carreira acima, a apropriagao dos elementos do ambiente

agrega significado a informagbes do cotidiano. Outro exemplo da encenagao e a
imagem de um mendigo deitado nas ruas da cidade de Sao Paulo. Essa e uma cena
comum em nosso cotidiano, mas no ambiente da encenagao ela toma outra proporgao
em composigao com a pega. O ator, conhecedor do roteiro do espetaculo, agrega
essa informagao ao todo. O corpo dele enquanto um corpomidia, recebe, modifica e
transmite as informagbes nao so do texto do espetaculo, mas tambem as que estao
presentes no ambiente de encenagao.

Como o processo de troca de informagbes se da pela contaminagao, esses
corpos tambem sao modificados. A informagao contamina o corpo do ator que
contamina a pega que contamina a informagao. E um transito livre, sob a
permeabilidade do corpo do ator. A pesquisadora Helena Bastos exemplifica este
transito de informagbes:

O corpo pode criar coreograficamente a partir de instrugbes. Essas
instrugbes quando invadem o corpo sofrem variagbes que dependem de
uma coerencia estabelecida entre o momento de uma determinada agao, o
modo como provocamos esta agao no corpo e a nossa percepgao do
espago que esta no entorno de toda esta agao. (BASTOS, 2003, p. 24).

Barafonda comega com uma musica tocada por uma banda cantando a

libertagao do mito de Prometeu fixado ao Minhocao sugerindo certa atemporalidade. A

partir dessa cena, o publico acompanha o triciclo da “Radio Cipb”, emissora ficticia do

espetaculo que usa sua programagao para narrar fatos histbricos do bairro

acompanhados de musicas. Nesse momento, o olhar do espectador comega a ganhar

amplitude, as composigbes dos corpos no espago, como parte integrante da

arquitetura do lugar, dialogam com imagens do cotidiano da cidade, como carros

cruzando ruas, ruidos, transeuntes etc. Existe um fluxo de movimento de informagbes

entre esses corpos em cena e o ambiente da rua.

A interpretagao nas condigoes de um teatro de invasao e uma
interpretagao que solicita muito do ator o jogo em um lugar duplo onde se
atua e se “escreve” a situagao cenica. Alem do sentido tradicional da
improvisagao estamos frente a uma demanda por uma classe de jogo no
qual o ator nao apenas aproveita aquilo que emerge do ambiente, mas
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sobretudo le o ambiente e busca reverberar nas apdes da cena essa
dramaturgia modificando as condigoes de recepgao e sua propria condigao
de representagao. (CARREIRA, 2009, p. 08).

O ambiente funciona como um dispositive dramaturgico. O corpo do ator, a luz
da Teoria Corpomidia, e o meio por onde as informapbes desse ambiente instaurado
pela encenagao entram em dialogo. O ambiente e um dispositive que assegura os
“textos” do corpo. O corpo enquanto midia de si mesmo e o meio onde as
informapbes ficam contaminadas pelo ambiente e pela dramaturgia do espetaculo.

3.2.2 Corpomidia e a dramaturgia da cidade

As pepas do repertbrio de criagao da Companhia Sao Jorge de Variedades
mostram, nesses 15 anos de existencia, o quanto o grupo experimenta e encontra
outros modos de discutir a relagao do corpo com o espago. A organizagao da
Companhia encontra caminhos de funcionalidade e muito de seu modo de criagao
coletiva envolve a cidade como espago em potencial para seus experimentos cenicos.
Criar espetaculos onde a encenagao invade vias publicas tornou-se uma das
caracteristicas esteticas mais singulares do grupo.

Assim como a exploragao da cidade tornou-se uma caracteristica do grupo, os
atores, de alguma maneira, tiveram tambem que adaptar sua maneira de criar ao
ambiente aberto das ruas, onde os corpos estao desprotegidos e as interferencias do
ambiente afetam a cena. Abaixo Andre Carreira fala das necessidades do ator para

um teatro de rua:

O ator da rua devera saber como penetrar na cidade e ao mesmo
tempo ser capaz de deixar-se penetrar pelas dinamicas da cidade, porque
invadir e compreender as reentrancias da cidade, e descobrir como seu
corpo e seu espetaculo serao interferidos pela mesma. (CARREIRA, 2008,
P 08)

Depende da encenagao e consequentemente do ator validar as informagbes
instantaneas do ambiente como dramaturgia da encenagao. Um mendigo deitado na
calgada ou um cachorro passeando na rua em um dia qualquer e uma informagao do
ambiente cidade, mas essa mesma informagao num dia de apresentagao, no
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ambiente instaurado da encenagao se transforma em dramaturgia. O que acontece

no ambiente da encenagao vira historia contada pela pega. Assim, o ambiente se
torna dispositive dramaturgico da encenagao.

Em Barafonda, algumas intervengdes apareceram com tanta intensidade e
constancia que acabaram virando conteudo dramaturgico fixo. Descreveremos
alguns exemplos:

Exemplo 1 - Cena Final (O Largo da Banana)

A cena e realizada numa rua ao lado dos trilhos do trem, apbs passar pela
passarela e ir para a Barra Funda de baixo. E montada uma grande arena, com
fogueira, comida, bebida e bancos delimitando o espago da cena. E como uma festa
de comunidade ou quermesse. Bern proximo ao local onde e realizada a cena, existe
um cortigo, especie de favela, onde moram muitas familias. As criangas desse lugar,
desde o processo de criagao do espetaculo interferem na cena, cantam as musicas,
falam os textos, dangam, comem, servem a plateia etc. A interferencia delas e tao
intensa e potente que acabou virando marca, pois e impossivel continuar a cena
ignorando tai informagao. Os atores abrem espago para elas atuarem como
personagens da historia daquele lugar, mas permanecem atentos para incluir tai
intervengao e dar prosseguimento a narrativa.

Exemplo 2 - Cena do Agougue

Um ator atravessa a rua com um pedago de isopor imitando uma carne nas
costas, em diregao ao agougue. Entra no estabelecimento, onde outros atores se
encontram compondo a cena junto com os funcionarios do lugar. Textos
caracteristicos de um dia-a-dia aparecem, misturando atores e agougueiros. Os
instantes aqui sao do cotidiano daquele lugar, que durante a cena se misturam em

improvisos com a dramaturgia do espetaculo.

Exemplo 3 - Mulher da passarela.

Uma mulher aparentemente idosa, moradora das ruas da Barra Funda. A
mulher ganhou nome de personagem, e chamada por alguns atores de Jupira, nome
de uma antiga moradora do bairro. Jupira mora entre sacos de lixo pretos e quase
some entre eles, tern a pele morena queimada pelo sol e os cabelos lisos e
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compridos em tons de cinza. Ela participa da encenapao como uma imagem daquele
!ugar, sempre aparece em alguma calpada ou na passarela sobre os trilhos do trem.
Geralmente resmunga palavras incompreensiveis ou frases. Vive com medo de algo

ou de alguem. A participapao dela se da como imagem de uma intervenpao da
cidade, que pode virar dramaturgia por estar sempre ali presente, variando somente
o lugar da aparipao e a forma da intervenpao.

Alem das intervenpoes que acabaram se tornando dramaturgia fixa da
montagem, existem tambem aquelas que comunicaram apenas uma vez e sumiram
no decorrer da temporada, abaixo alguns exemplos:

Exemplo 4 - Limusine.

Cena da rotatoria, aparipao da personagem 16, que neste momento da narrativa
se encontra na idade adulta, onde seu tormento esta no auge e ela ja nao raciocina
com clareza. Ela surge como uma socialite alienada dominada pelo moscardo. Um dia
em especial, as atrizes pegaram carona em uma Limusine, o que gerou um estado de
atenpao e entusiasmo nas pessoas que assistiam a encenapao. Essa intervenpao
agregou ao espetaculo uma informapao diferente e completamente inesperada, mas
teve a durapao de apenas alguns segundos.

Exemplo 5 - Tomate no carro

Em uma das cenas da 16, o coro joga tomates nas atrizes, representando
pessoas que desaprovam a invasao teatral na cidade ou a postura de pessoas que
nao entendem o oficio de ser artista. As atrizes devolvem os tomates e a cena faz
menpao de uma guerra. Como a encenapao acontece no meio da cidade em pleno
funcionamento, os carros continuam circulando nas ruas. Os tomates voam por todos
os lados. Um dia em especial um dos tomates acertou o veiculo de uma senhora. A
tensao que a intervenpao gerou foi tamanha que o foco da cena virou a conversa do
personagem de um trabalhador limpando o carro. Aquela informapao fez parte da

historia, mas somente em um dia de apresentapao.

Exemplo 6 - Carlinhos.

E o nome de um senhor, morador das ruas do centro da capital paulista que
acompanha a companhia desde o processo de criapao de 0 Santo Guerreiro.
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Eventualmente ele aparece e “causa”. Em Barafonda sua presenga aconteceu com

bastante forga uma unica vez, mas foi o suficiente para deixar marcas na memoria de

que presenciou a cena. Logo no inicio da pega, momento em que o personagem
Raphael Galvez narra sua morte, Carlinhos entrou em cena em dialogo de atuagao 

com o ator. Fazia movimentos semelhantes e simulava um duelo ou se apropriava de
um instrumento musical para fazer sua manifestagao. E um homem com um fisico

forte e tern potencia na voz, de modo que segura a cena. Neste dia, o ator se 

posicionou na cena como um coadjuvante, tentando dialogo com aquela intervengao, 
para dar continuidade a narrativa. O duelo tambem estava estampado na disputa pelo 
foco e pelo dominio da cena. Um era ator, o outro persona da cidade. O que essa 
intervengao propiciou a historia, esta gravada somente nos corpos de quern a viu, pois 
certamente o espetaculo ficou contaminado pela intervengao durante todo o
desenrolar da historia.

Exemplo 7 - Roberto Carlos

Um senhor que se apresentou como artista, cantor das noites paulistanas.
Desde a primeira cena, fez comentarios durante o espetaculo todo e, devido a
potencia de sua voz, foi se tornando um foco de atengao para o publico. Cantava em
voz alta e fazia criticas sobre a pega com dizeres como: “pessima atuagao”. Gerava
risos e expressoes de reprovagao na pessoas, mas nada o abalava, estava vivendo a
proposta da montagem tao intensamente que era como um ator em cena.

Exemplo 8 - Os Mendigos da cidade

Sempre aparecem e dialogam com a encenagao das formas mais diversas,
cantando, falando, cortando a cena, parados observando etc, mas independente da
maneira de interagao, sempre sao informagdes somadas a historia que nunca
permanecem da mesma maneira em dias diferentes de apresentagao.

Os locutores da Radio Cipo, interagem com os transeuntes e com os
funcionarios do comercio do bairro, de modo que abrem o foco da cena para esta
intervengao, agregando os mesmos como atores coadjuvantes da encenagao.
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Figura 6: Fotografia da pega Barafonda, “Intervengao coro dos trabalhadores”
(superior e centro) e “intervengao Id agougue” (inferior). Fonte:
acervo particular de Caca Bernardes.

Cada personagem tem uma trajetdria especifica, nem sempre um ator tem
conhecimento sobre o que aconteceu no todo. Em muitos momentos, os instantes, 
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sao reconhecidos apenas por quem esta na cena em questao, a informapao e
agregada no todo da encenapao, mas nem sempre chega ao conhecimento de todo o
elenco. E a formapao de um sistema complexo por partes independentes e simples.

3.3 Procedimentos e Treinamentos para o ator em Barafonda

Diferentemente da permeabilidade que caracteriza toda e qualquer
representaqao que usa o espapo da rua, o teatro de invasao nao sera
apenas permeavel, sera construido como uma trama aberta que considera a
interferencia da cidade como parte estruturante da propria fala teatral. Neste
caso nao se trata apenas da boa convivencia com bebados e cachorros que
frequentam o centre da cidade, e que por ventura interfiram no decorrer das
cenas, mas de uma composipao que se estrutura a partir da incorporapao
da Idgica do espapo da rua com todas suas imprevisibilidades. (CARREIRA,
2005, p. 25).

Nesse teatro contemporaneo o dialogo com a cidade se da tmabem com uma
dramaturgia aberta para as interferencias que possam ocorrer. Constantemente as
montagens teatrais, como sabemos, utilizam muito mais da vivencia e das sensapbes
do corpo para suas apresentapbes. Os textos, muitas vezes sao fragmentados,
criados como uma colagem de muitos elementos reunindo num mesmo projeto
referencias diversas de musica, imagem, coreografia, fotografia, video, etc. O
entendimento nao acontece por via da razao, mas sim pelas sensapbes vividas. O
corpo vivencia algo que nao e possivel ser explicado exatamente com palavras, mas
fica uma imensa sensapao que pode ser traduzida em uma serie de sentimento e
sensapbes como alegria, satisfapao, tristeza, angustia, entusiasmo entre outros.

O hibridismo que pontuamos nao sb em Barafonda, mas como uma
caracteristica na arte contemporanea, tambem esta nos corpos em cena. Um
espetaculo que mistura linguagens precisa de corpos preparados e entendedores

dessas fronteiras e das relapbes de transito entre elas.
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Alguns treinamentos especificos fizeram parte do processo de criapao de
Barafonda e foram muito importantes para exercitar algumas habilidades necessarias

para a atuapao nas ruas, assim como a busca por uma corpomidia da cena. Esses
treinamentos auxiliaram no processo foram desenvolvidos por especialistas, conforme
pode-se perceber na breve descripao a seguir.

3.3.1 Campo de Visao

E uma tecnica de treinamento e improvisapao teatral desenvolvida ha mais 20
anos pelo pesquisador e diretor da Cia Elevador Panoramico de Sao Paulo, Marcelo
Lazzaratto. A tecnica permite que o ator amplie seu potencial de criapao, sua
gestualidade, objetivando a ampliapao da visao periferica e da perceppao do outro.
Esse treinamento surgiu como exercicio dentro da Companhia Sao Jorge no processo
de criapao do espetaculo O Santo Guerreiro, baseado no original criado por Marcelo
Lazzaratto, mas adaptado pelos atores da Companhia.

O Campo de Visao consiste em uma exercicio de coro, onde uma pessoa
assume a frente, como um lider ou um corifeu, indicando movimentos que deverao ser
seguidos pelos parceiros. Embora tenha semelhanpas, o campo de visao nao se trata
exatamente de uma mimica, nesse treinamento todos os movimentos so devem ser
repetidos quando o corifeu estiver dentro do campo de visao do coro. O comando vai
se alternando, de maneira que qualquer pessoa pode assumir o posto de lider se

assim desejar.

Esse exercicio teatral, acompanhou todo o processo de criapao de Barafonda e
foi fundamental para o treinamento dos corpos dos atores. Muitas das cenas e
intervenpoes que compbem a pepa apareceram durante esse exercicio, que alem de
trabalhar a formapao do coro, tambem desenvolve a perceppao do corpo ampliando a
atenpao do que pode comunicar no campo de visao de cada um, trabalhando tambem

a criapao coletiva e a improvisapao.

Principalmente nos movimentos e cenas de intervenpao abertas de dialogo
direto com a cidade, o campo de visao permitiu aos atores trabalhar uma perceppao
ampliada do corpo em relapao de troca com o ambiente da encenapao, assim as
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informapbes instantaneas que compdem a dramaturgia ficavam mais evidentes ao
olhar dos corpos em cena, permitindo improvisapbes quando necessario. Por
trabalhar essa abertura de atenpao, identificamos que esse e um dos treinamentos
que mais auxiliam na busca por um corpo que atue como corpomidia da cena.

3.3.2 Jogo do Bastao

O Jogo do Bastao e uma tecnica de treinamento corporal que envolve um jogo
entre os atores por meio do lanpamento de um objeto - bambu ou um cabo de
vassoura partido ao meio. Consiste em lanpar o bastao de uma pessoa para outra. Os
pontos principals deste treinamento sao trabalhar as relapbes entre os corpos,
composipdes cenicas, composipbes de movimento, prontidao, controle do impulso e
da forpa, o entendimento do espapo e a perceppao do outro. Tambem desenvolve a
abertura dos sentidos corporals - como visao, tato, audipao - tao importante e
necessaries para a sobrevivencia dos corpos no ambienta das ruas.

E um dos jogos mais caracteristico da Companhia Sao Jorge. Utilizado como
treinamento de cena na maioria de suas montagens, sendo este disparador para a
criapao e o improvise de diversas propostas cenicas. Alem de experimentos em
espapos fechados, o jogo do bastao e de extrema importancia para desenvolver
algumas habilidades do corpo para trabalhar em espapos alternatives amplos e
abertos, como o das ruas, pois auxilia no desenvolvimento e perceppao dos sentidos
do corpo, ampliando a entendimento de espapo, o jogo de olhar, a

tridimensionalidade.

Em Barafonda, a ruas em constante movimento proporcionaram aos atores

atraves do jogo de bastao, desenvolver uma permeabilidade corporal em cena, o
corpo precisa ficar atento para as informapbes presentes no ambiente. Esse

treinamento foi fundamental na busca por essa permeabilidade, pois quando a
encenapao acontece em ambientes com a circulapao constante de informapbes

permite que o corpo em cena perceba as informapbes do ambiente se deixando

atravessar por elas.
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Danga Contemporanea

Na trajetoria da Companhia Sao Jorge, um olhar mais cuidadoso e apurado
sobre o corpo que danga esta muito presente. Durante o processo de montagem de
/As Bastianas, a preparagao corporal foi atraves das tecnicas de Nova Danga e
Contato Improvisagao, tecnicas essas que trabalham com a prontidao do corpo assim 

como a relagao e o toque com o outro, tambem o controle do peso e dos movimentos.
Ainda hoje essas tecnicas estao presentes no corpo dos atores, principalmente 

quando se constrbi um personagem com alguma caracateristica corporal marcante.

Em Barafonda a Danga Contemporanea tambem foi um dos treinamentos base
fundamentals para a preparagao dos corpos dos atores. O treinamento foi coordenado
pelo bailarino e coreografo Jorge Garcia, proporcionando uma maior compreeensao
das possibilidades corporais, tanto quanto o trabalho de criagao a partindo do
movimento e a construgao de cenas narrativas atraves de agbes coreografadas.
Tambem o desenvolvimento do dialogo corporal com a arquitetura do ambiente de
encenagao. Algumas cenas sao praticamente uma coreografia dangada, como e a
cena do futebol de varzea, por exemplo. Nesta cena, onde os atores ensaiaram
exaustivamente uma partida de futebol coreografada, ha lances de movimentagao em
camera lenta, dribles, pausas, jogo de corpo, contato, faltas etc., simulando uma
partida de futebol de verdade, onde a bola permanece parada e a sensagao do jogo

se da pela danga dos corpos em cena. Toda essa movimentagao cenica e realizada
no meio da rua, com carros passando o tempo todo e atuando como possiveis

jogadores.

A ideia que defendemos aqui e a de que o corpo, estando em cena, atua como
um corpomidia, um meio de comunicagao no qual as informagbes presentes no
espago entram em dialogo com as que ja estao (textos e agbes), para serem

contaminadas e devolvidas ao espago.

Aqui, o corpo e entendido como um tipo de organizagao que
processa diferentes informagbes. Outro ponto e que qualquer corpo ocupa
um espago numa determinada temporalidade Este corpo no tempo aprende
a negociar em diferentes instancies no ambiente que lhe couber. A esta
altura. podemos perceber que para cada pessoa que conhecemos, existe
um corpo (BASTOS, 2003, p. 21).



102

Este corpo treinado mantem-se permeavel, aberto para negociar com as
mformagbes, em diferentes instancias que o espago (ambiente) lhe comunicar.

3.4 Itinerancia e a integragao com o dispositivo

O desenrolar da pega acontece numa caminhada pelas ruas do bairro, onde a
fungao de guiar o publico vai sendo assumida pelos personagens que se alternam
nessa condugao. Esse posto de guia e assumido, na maioria das vezes, como um fio
condutor na narragao do espetaculo, geralmente quern lidera a condugao do publico
e um personagem que atua com uma caracteristica de intervengao cenica,
aparecendo somente em momentos pontuais e geralmente propondo uma imagem
em movimento ou uma agao, como e o caso do personagem Tangolomango. Ele
acompanha o espetaculo com um olhar de fora e dentro ao mesmo tempo. As vezes
com uma composigao distanciada, mas imerso no ambiente da cidade. Em outro
momento o guia e uma radio que narra fatos da histbria do bairro. O coro, se
multiplicando entre o publico como trabalhadores em servigo pelas ruas, tambem

exerce uma fungao de guia.

Como num jogo de passar bastao, o posto de guiar o publico pela trajetbria da
pega vai sendo revezado entre os personagens. E essa itinerancia, como uma
incursao pela Barra Funda, vai se desenvolvendo com o decorrer da histbria.

Na itinerancia em dialogo com a cidade, o nivel do transito de informagbes se
altera no decorrer da pega. No inicio, por ser um espago amplo com muitas
interferencias, a quantidade de informagbes geradas pelo dispositivo ambiente e
muito maior. Os corpos se mantem num estado de prontidao muito maior para

estabelecer o dialogo com as intervengbes do espago.

Esse passeio itinerante pelo bairro faz com que o espectador tambem
encontre maneiras de se relacionar com a montagem. Seu foco de atengao e
estimulado o tempo todo com a multiplicidade de informagbes que compbem o
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espetaculo. E conduzido a desenvolver uma fungao alem da observagao do que esta
propondo a cena. Ele e atuante tambem,um corpomidia, pois, por mais que nao seja
um ator criador do espetaculo, ele atua na troca de informagoes, o transito e livre, da

mesma maneira que ele recebe, ele tambem devolve. Alem dessa troca de
informagoes entre corpos, vital de alguma maneira para os seres vivos, ou os
sistemas abertos, Barafonda e um espetaculo que acontece em dialogo aberto com

a cidade, permite que o espectador entre no espetaculo como um ator em diversos
momentos se assim ele desejar.

No trecho da rua General Olimpio da Silveira, tudo surpreende: os
atores e atrizes aparecem em todos os lugares e de modos os mais
inusitados: pelo ar do metro que faz as roupas dangarem; por atrizes e
atores que aparecem em lojas, bares, canteiros, ruas, calgadas... de modos
os mais inusitados: cantando, dangando, correndo, limpando fachadas de
predio, estimulando conversas com gentes do lugar... nos espectadores,
desde o comego, aprendemos a olhar, a redimensionar o visto. Tudo passa
a ser admirado, artistas, logradouros. Muitas vezes nao se sabe se o visto e
cena teatral ou cena real. (MATE, 2012, p. 31).

A postura do espectador enquanto atuante em Barafonda e uma das
especifidades do espetaculo. O corpo do espectador e inserido no espetaculo de
uma maneira, ate certo ponto sutil, sendo que em muitos momentos ele se encontra
tao envolvido que nem se da conta, esta vivendo o espetaculo. A manifestagao
artistica conquista ele por diversas vias, alem da racional. Ele vive, sente, respira, se
envolve, canta, entra em um estado de imersao. Principalmente nas intervengdes do
coro, e em alguns momentos nas intervengdes dos outros atores. Eles se misturam
ao publico e exercem agoes como se fosse um deles, inserindo-os na narrativa da

pega.

tanto para a hermeneutica quanto para a semibtica, tudo o que e
perceptivel em cena pode ser definido e interpretado como signo. No
entanto, no caso da performance a materialidade das agoes e a
corporeidade dos atores domina os atributos semidticos”. O evento envolve
performers e espectadores em atmosfera compartilhada e espago comum
que os enreda, contamina e contem, gerando uma experiencia que
ultrapassa o simbdlico. “O resultado e uma afetagao fisica imediata que (...)
causa uma “infecgao emocional” no espectador. (FISCHER-LICHTE apud
FERNANDES, 2010, p. 25).

Essa forma de construir o espetaculo como uma vivencia a ser experienciada
numa relagao aberta de troca com o espectador e uma das vontades da
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Companhia, que foi se desenvolvendo ao longo de seu historico de montagens. Se
pretendia desde as instalagbes de Um Credor, incluir o publico no fazer das cenas.

O teatro e importante para quem o faz, por isso, para a Cia Sao Jorge
de Variedades esta cada vez mais evidente a necessidade que existe da
plateia fazer a pega junto com os artistas. Esta ai uma chave que abre a
porta da troca, da comunicagao real, da dinamica da vida e da arte, da
possibilidade de transformagao e liberdade. Praticar a vida no aqui e agora
de um espetaculo teatral, nos permite “um mergulho na corrente viva da
linguagem’’ e nos possibilita conceber um future coletivamente. (KLEIN,
2010, p.124)

Barafonda tem um carater celebrativo de festa popular, que a encenagao
alcanga, em algum aspecto, como uma especificidade. A relagao do coro espalhado
pelas ruas, tambem e um convite sedutor para se fazer parte da obra.

DESGRANGES, 2006, p.174, in KLEIN, 2010, p.124.
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CONCLUSOES

Um ponto que deve ser mencionado, antes de qualquer coisa, e que a
pesquisa nao termina quando se encerra a dissertagao, e apenas uma parte do ciclo
que se fecha, gerando consequentemente outras possibilidades e apontando
caminhos possiveis a serem seguidos.

No primeiro capitulo falamos sobre a trajetoria artistica da Companhia Sao
Jorge de Variedades e identificamos uma linha evolutiva na pesquisa por espagos
alternatives de encenagao. Nas montagens da primeira fase, os atores exploravam
espagos mais conhecidos e convencionais do universo teatral, como: o paleo italiano
e a semiarena. Entrando na segunda fase, percebemos o quanto essa busca foi se
radicalizando ao longo do tempo, culminando na montagem de Barafonda.

Consequentemente a proximidade com o espectador tambem se alterou, de modo a

inclui-lo como atuante imerso na cena. O grupo que sempre se autointitulou como
uma companhia de teatro epico, hoje se aproxima de urn teatro contemporaneo. Se

pensarmos que, diversas vertentes desse teatro estao em solo alemao, podemos

suspeitar que, se Brecht estivesse ainda vivo, falaria desse teatro, onde se rompem

barreiras fisicas e sociais para se envoiver diretamente com o espectador, numa

especie de vivencia teatral, ou numa grande festa. Aqui a reflexao e a identificagao,
se da pela experiencia de viver a obra numa maior intensidade.

As escolhas do processo criativo de Barafonda estao narradas
detalhadamente no segundo capitulo, estabelecendo assim o caminho percorrido
pelo grupo no processo. Essa intensa vivencia com as ruas do bairro da Barra
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Funda, contaminou a forma de organizagao e criagao do espetaculo, resultando
numa montagem processual.

E finalmente, no ultimo capitulo, estabelecemos urn olhar de entendimento
sobre a dramaturgia existente no espetaculo, onde as ruas geram informagbes e sao
entendidas como dispositivo dramaturgico, pois fazem parte da histbria no ambiente
da encenagao.

O que estabelecemos aqui e a existencia de urn sistema dramaturgico que
inclui as informagbes presentes no ambiente como parte da dramaturgia de urn
espetaculo encenado em dialogo com a cidade. Esse sistema e aberto, com
linguagens misturadas e desenvolvido processualmente, sendo que, as trocas com o
ambiente nunca se darao por concluidas, porque esta em constante mutagao e
transito. Tambem estabelecemos o olhar sobre o ator em cena a luz da teoria
corpomidia, ou seja, urn meio de troca de informagbes com as intervengbes do
ambiente, agregando-as encenagao.

Se pensarmos numa linha evolutiva relacionando a trajetbria da Companhia
Sao Jorge de Variedades, podemos concluir que a busca por uma singularidade que
a definisse nesses anos de existencia, hoje ja esta mais consolidada. Trata-se de urn
coletivo que tern suas criagbes relacionadas e afetadas pelas questbes de seu
tempo, sejam elas artisticas, politicas, histbricas, sociais etc. Alem disso, as
experimentagbes, ao longo do tempo ganharam uma maturidade mais ousada. De
urn espetaculo encenado no paleo italiano e dentro dos muros da Universidade, para

as ruas do centro da maior cidade do pais. Nao sb a idade do grupo e relevante
neste caso, mas tambem os premios conquistados, os incentivos publicos e o
reconhecimento da qualidade e seriedade artistica, tanto pelo publico quanto pela

critica.

Em Barafonda, a Companhia conquista urn lugar ousado no todo de sua

criagao. E intrigante pensar quais serao os prbximos passos. Seguir a tendencia da
ousadia? Ou explorar outras formas? Se pensarmos no histbrico do grupo, a ultima
alternativa e a mais prbxima. Mas isso sb o tempo dira.
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Algumas questdes ficam em aberto, como, por exemplo, o espetaculo atraves
do olhar do espectador. A grandiosidade de Barafonda e tamanha que se tornou
■
impossivel argumentar essa questao. Para isso, seria necessaria uma nova
dissertagao, pois se configura como um campo amplo e fertil a ser explorado.

Uma ultima reflexao ou conclusao, que fica pos-pesquisa concluida, e uma
livre associagao dos anos de imersao no curso de pds-graduagao com o
desenvolvimento da pesquisa em questao. Fizemos paralelos entre os tres capitulos
e a trajetoria da pesquisadora vivida durante o processo de mestrado.

No inicio fizemos referenda ao primeiro ano do mestrado, onde muitas coisas
novas sao visitadas. Uma confusao e estabelecida e as verdades sao questionadas.
Assim, se faz necessario se apegar no conhecido, refazer caminhos, narrar historias,
como uma tentativa de se reconhecer.

No segundo ano da vivencia do mestrado, comegam a surgir alguns
apontamentos reflexivos, os primeiros passos na forma academica de funcionar,
elegendo parceiros para o dialogo. O que era “certo” esta totalmente remexido. A
qualificagao aparece como um meio de caminho, onde surgem as crises, mas os
caminhos apontados orientam e abrem novos espagos ainda nao vistos.

E na fase final, momento onde todo o processo volta a falar, estabelecendo
outros deslocamentos. Coisas se encaixam e se desencaixam ao mesmo tempo.
Existe o tempo do corpo de maturar ideias, compreender conceitos, regras, palavras.
E o mergulho na reflexao, a imersao onde se encontram meios e maneiras de usar a

z
expressao traduzindo-as em frases. E como se existisse uma chuva de letras as
quais procuramos para juntar palavras.

Aqui se fecha um ciclo. Como num rito de passagem, lugares foram visitados,
dolorosos e prazerosos. Quando este se conclui, coisas ficam como aprendizados,
outras se vao, levando o sistema para uma nova etapa na sua trajetoria de evolugao!

Estrelas sao compostas por particulas, atomos e campos: sistemas
vivos por celulas, que sao subsistemas contendo suas composigbes, o que
inclui o gene etc. Teorias sao compostas por conceitos e sistemas de
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conceitos, como problemas, leis, dados, evidencias, testes etc. (VIEIRA
2000, p. 17).
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ANEXOS

Fazem parte dessa dissertagao os seguintes documentos anexados:

• Barafonda. Fanzine Sao Jorges. Publicagao da Companhia Sao Jorge
de Variedades, numero oito, 2010.

• Manifesto-Agao. Fanzine Sao Jorges. Publicagao da Companhia Sao
Jorge de Variedades, numero nove, 2012.

• Barafonda. Videoclip do espetaculo. Edigao e montagem de Caca
Bernardes e Bruna Lessa.
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